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RESUMO 

Esta dissertaao dedica-se ao estudo do silncio no mbito da fonoaudiologia, 

buscando no prprio discurso fonoaudiol6gico - atravs de materiais especificos da 

fonoaudiologia, tais como artigos, livros, disserta6es, publica96es de jornais, panfletos 

de divulga 議o de cursos, convites de formatura - material para investiga o. A 

caracterstica comum a todos esses textos 6 a de ter a autoria de fonoaudi 6logo(s) 

O primeiro captulo dedica-se a situar o discurso fonoaudiol6gico histrica e 

discursivamente. Realizamos um percurso que lana um olhar sobre a constitui9do 

heterognea desse discurso e investigamos a natureza de seu objeto 

O segundo captulo 6 destinado a discutir a iluso de transparncia da 

linguagem, atravs de um percurso que busca refletir sobre as no96es de sujeito e de 

sentido no campo dos estudos da linguagem. Abordamos ainda as implica6es destas 

no96es para a fonoaudiologi亀 bem como os efeitos da no-transparncia do sujeito e da 

linguagem no trabalho clinico fonoaudiol6gico. 

O terceiro capitulo aborda a instncia do silencio. Iniciamos situando a temtica 

em diferentes perspectivas, fundamentamos seus aspectos tericos, analisamos a forma 

com que a fonoaudiologia lida com o silncio e propomos uma reflexo terica e 

clinica sobre o silncio na fonoaudiologia, com e nfase nas implica6es do silncio para 

o fonoaudi6logo. 

A concluso sintetiza nossas reflexes sobre o silncio na fonoaudiologia, tema 

ainda to polmico no campo dos estudos fonoaudiol6gicos 
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RESUME 

Ce m6moire porte sur l'dtude du silence dans le domaine de l'orthophonie, en 

cherchant dans le discours orthophonique lui-meme 一 a travers des documents 

concernant spcifiquement I'orthophonie, tels que des articles, des livres, des 

m6moires, des publications dans des journaux, des brochures de divulgation de cours, 

des invitations de remises de dipl6me - le materiel d'investigation. Tous ces textes ont 

6t produits par des orthophonistes. 

Le premier chapitre situe le discours orthophonique historiquement et 

discursivement, suivant mi parcours qui jette mi regard sur la constitution h6trogne de 

ce discours. La nature de son objet est 6 galement recherche. 

Le deuxieme chapitre discute l'illusion de transparence du langage,a travers mi 

parcours qui essaye de rfl6chir sur les notions de sujet et de sens dans Ic domaine des 

6tudes du langage. Ce chapitre analyse non seulement les implications de ces notions 

pour l'orthophonie, mais aussi les effets de la non-transparence du sujet et du langage 

dans Ic travail climque orthophonique. 

Le troisi己me chapitre porte sur l'instance du silence. Nous situons d'abord le 

sujet dans de diffrentes perspectives,6 tablissons ses aspects th6oriques et analysons Ia 

faon dont l'orthophonie travaille avec le silence. Ensuite, nous suggrons une rflexion 

thorique et clinique sur le silence dans l'orthophonie, en mettant I'accent sur les 

implications du silence pour l'orthophoniste 

La conclusion synthtise les rffexions faites sur le silence dans l'orthophonie, 

sujet encore si polemique dans le domaine des d tudes orthophoniques 
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INTRODU フAO 

O objetivo deste trabalho formulou-se em torno de uma questo que h muito 

tempo permeia minha forma o terica e minha prtica clinica enquanto 

fonoaudl6loga: O silncio significa? O tempo e as reflexes levaram-me a responder 

afirmativamente a esta questo, porm, como soe acontecer na trajetria daqueles que 

costumam questionar, ao responder tal indagaao, abriram-se outras tantas questes 

ainda mais complexas. Portanto, meus estudos hoje relacionam-se s diferentes 

possibilidades de significa 乞o do silncio. Assim, a inten 哀o deste trabalho 6 analisar a 

dificuldade do profissional da rea da fonoaudiologia - um especialista em 

desenvolvimento e patologia de linguagem - em lidar com o silencio e suas vicissitudes. 

Com  esta reflexao, um dos objetivos 6 detectar como, no discurso fonoaudiol6gico, se 

constitui a dificuldade em lidar com o silncio como elemento constitutivo da 

linguagem. 

Sempre chamou minha aten 乞o o fato de que os trabalhos publicados no campo 

da fonoaudiologia, para "comprovar um rigor terico", tinham embasamento terico 

rgido, duro e conservador, tanto no campo da medicina, como no da educa きo ou da 

linguistica. Procuro examinar porque, numa rea que lida justamente com o 

idiossincrtico no seu dia-a-dia,e to dificil abordar a linguagem como algo em 

movimento - o movimento dos sentidos. Junto a esta questo, o trabalho tambm visa a 

abordar o deslocamento dos sentidos no mbito do silncio, tema que causa certo 

estranhamento entre os fonoaudi6logos 

A importncia deste trabalho est vinculada, por um lado, s minhas 

preocupa6es, enquanto fonoaudi6loga clinica, em repensar o fato de que cada silncio 

emergente no ato clinico possa vir a ter diferentes significa6es. No campo clinico, 

podemos diferenciar o sujeito que n豆o fala a partir de duas possibilidades. Pode-se 

pensar no silencio "fi.incional", aquele que limita a express言o do sujeito por patologias 

orgnicas ou funcionais (leso cerebral, deficiencia mental, etc), ou o silncio 

"provocado" , que representaria muito mais um efeito de silenciamento sobre um 

sujeito. Por outro lado, a experiencia docente e em superviso de estgio fez-me 
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levantar uma srie de preocupa6es acerca da posi9乞o do fonoaudi6logo frente ao 

sujeito com dificuldades na ordem da linguagem. A este respeito, considero muito 

importante investigar o contexto scio-histrico que situa o fonoaudi6logo como um 

"provedor" de formas (significantes) e de sentidos Gignificados) a seu paciente. Nesse 

sentido, so ilustrativas as palavras de Orlandi (1995a: 37): "Para nosso contexto 

histrico-social, um homem em silencio 6 um homem sem sentido. Ento, o homem 

abre mo do risco da significaao, da sua ameaa e se preenche: fala. Atulha o espao 

de sons e cria a idia de silencio como vazio, como falta". Ao transportarmos estas 

reflex6es para o campo da fonoaudiologia tradicional, elas tomam um efeito ainda 

maior, porque se trata do preenchimento dos ditos vazios do paciente por um outro 

sujeito - o fonoaudi6logo - pretenso "doador" de formas e sentidos. 

A questo que proponho como eixo em torno do qual se desenvolve esta 

disserta 言o est relacionada com odiscurso do fonoaudilogo frente ao silncio: por 

que 6 (ao dfdll para esse profissional lidar com o silncio, como ele reage em 

situa es em que o silncio se evidencia e que discurso ele produz a partir e sobre o 

silencio do paciente. 

O que se pode perceber de uma 釦rma geral na literatura fonoaudiol6gica, na 

fala destes profissionais e na angstia de academicos de fonoaudiologia 6 que o tema do 

silncio repercute como um problema. 

O caminho que me leva a situar este trabalho na h rea da Anlise do Discursod 

fruto de uma interlocuao que se iniciou pelo interesse de buscar no campo dos estudos 

da linguagem uma fundamenta o terica consistente para alice奪ar meu trabalho 

clinico. Foi, portanto, a rea de inscri9含o deste trabalho - Analise do Discurso - que 

possibilitou subsidiar-me de elementos fundamentais para buscar respostas s minhas 

inquieta6es. Incitou-me a refletir a partir da fundamenta9ao de uma teoria que lida 

com o discurso do sujeito, buscando suas pistas no prprio discurso, sem esquecer, 

porm, que a anlise nos remete sempre para o enlace do discurso com a sua 

exterioridade. Poder utilizar o prprio discurso do fonoaudi6logo para investigar o que 

sustenta seu discurso "aniquilador" do silncio do paciente e um dos pontos norteadores 

de minha investiga弾o. Pesquisar porque, numa rea que lida justamente com o 

idiossincrtico no seu dia-a-dia,6 to dificil abordar a linguagem como algo em 
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movimento. 

Junto a esta questo, o trabalho tambm visa a abordar o deslocamento dos 

sentidos no a mbito do silncio, o que me leva a fonnular o pressuposto do silencio 

como constitutivo do processo de significa9o, tema que causa certo estranhamento 

entre os fonoaudi6logos. Para desbravar essas questes, destaco a fundamental 

importncia de abordar os temas do sujeito e do sentido na perspectiva da Anlise do 

Discurso e da fonoaudiologia. 

Em relaao a estrutura desse trabalho, decidimos no escrever uma se9喜o te6rica 

especifica. No entanto, toda vez que esta se fizer necess自ria, ser mobilizada em notas 

de rodap ou tratada no interior do prprio captulo em questo 

Nossos referenciais te6ricos partem dos fundamentos da Anlise do Discurso, 

desenvolvida por Pcheux e seus colaboradores, tais como P. Heniy, C. Haroche e 

Authier-Revuz. Esto presentes tamb6m em nosso trabalho os marcantes estudos de E. 

Orlandi. Gostaramos de destacar que atravessamos esta jornada tambm sob os efeitos 

da leitura de referenciais marcantes tais como o de Mimner que, em interlocu 乞o com a 

obra de J. Lacan, produz efeitos sobre o trabalho de Pecheux no incio da dcada de 80. 

E como fruto dessa reflexo que Pcheux prope algo que serviu de inspira o no 

decorrer desse trabalho: "interpretar, para o analista do discurso, no6 atribuir sentidos, 

mas expor-se a opacidade"(1984: 15). 

Como fonoaudi6loga, coloco-me em interlocuao com a Anlise do Discurso 

para expor a disciplina da fonoaudiologia a opacidade, desejando refletir acerca dos 

efeitos de sentido nao-transparentes que na clinica circulam como se transparentes 

fossem. 
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Captulo I : O DISCURSO DA FONOAUDIOLOGIA 

1. POR UMA HIST〕RIA DA FONOAUDIOLOGIA: AS MUITAS 

DESIGNAマ6ES 

O caminho que este trabalho vem a trilhar nos convida a irmos em busca de 

elementos que nos falem da constru o do discurso fonoaudiol6gico. Para tal, 

acreditamos ser necessrio resgatar elementos da histria da fonoaudiologia e, atrav6s 

de rastros deixados no decorrer dessa histria, colher pistas que nos levem a anhlise da 

constitui9o do discurso fonoaudiol6gico. 

A histria institucionalizada da fonoaudiologia no Brasil 6 um tanto recente1. Ao 

menos com esta denomina9o. E justamente em torno desta questまo fundante - a 

escolha de um nome ・  que podemos perceber uma serie de sutilezas que falam da 

constru o deste campo do conhecimento. 

A forma o da fonoaudiologia no Brasil teve grande influncia da Espanha, 

Frana, Estados Unidos e, particularmente, no Rio Grande do Sul, da vizinha 

Argentina. Neste 立  ltimo pais, a nomea o de fonoaudiologia se deu na dcada de 60, 

atravs do Dr Segre, que unificou as distintas designa9es que circulavam no meio e 

denominou o campo de Fonoaudiologia2. Teve grande influncia na hist6ria da 

fonoaudiologia na Argentina e postenormente no Brasil o Dr Julio Quirs. Ele criou, na 

Universidad Del Museo Social Argentino, simultaneamente um curso de foniatria (para 

forma o de m6dicos) e um de logopedia (para formar os profissionais que fossem 

trabalhar com avalia o e terapia). O Dr Quirs realizava constantes vindas ao Brasil, 

trazendo seus ensinamentos (e influncias) para So Paulo e o Rio Grande do Sul 

Os primeiros cursos de fonoaudiologia no Brasil, assim como na Argentina, 

foram criados na dcada de 60: 1961 (USP) e 1962 (PUC-SP). Estes eram cursos de 

formao de tdcnicos, com dura o de dois anos, apoiados em modelo m6dico. Em 

1 Concordamos com Berberian (1995) ao questionar a dimenso histrica da fonoaudiologia, que 
aeralmente fica reduzida え  instala o dos cursos na academia. 
'1) ato nindante de denomina弾o'' tnoaud1ologIa" sera explorado mais adiante, ainda dentro deste 
capitulo. 
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1968,foram transformados em curso superior de curta dura 乞o (de 5 a 7 semestres), 

tendo como marca que chama a aten o o objetivo de formar tecnlogos. Aqui cabe 

refletirmos acerca das designa6es tcnico/tecnlogo3. O termo tcnica, de origem 

grega, quer dizer arte manual, oficio, habilidade manual. A expresso tcnico se refere 

ao indivduo que aplica a tcnica. J a designa 含o tecnlogo nomeia aquele que fala, 

pensa, produz discurso sobre a tcnica. Pode-se dizer que, nessa mudana sutil de 

designa o de "tcnico" para "tecn6logo", houve uma mudana na posi9言o-sujeito4 

ocupada pelo profissional em questo. Foi nesse "pequeno detalhe" que o 

fonoaudi6logo encontrou espa9o para poder refletir sobre a tcnica que aplicava. 

O primeiro documento oficial que fala, no Brasil, sobre quem 6 o profissional 

fonoaudi6logo e qual seu papel data de julho de 1974. Trata-se do parecer do Conselho 

Federal de Educa 乞o, autorizando o plano de curso em fonoaudiologia, ento jh 

reconhecido como curso superior, ministrado nas universidades. 
、  

Foi em 1976 que o Conselho Federal de Educa o, atravs do parecer n. 54/76 

do conselheiro gacho, o m6dico Dr. Jos6 Carlos Fonseca Milano, realizou um ato 

fundante5: o termo Logopedia foi substituido por Fonoaudiologia. Foi tamb6m atravs 

desse parecer que foram incluidas no curriculo do curso de fonoaudiologia as 

disciplinas de linguistica, psicologia e didtica. Pode-se pensar que a histria da 

fonoaudiologia no Brasil teve forte influencia das liga6es com a trajetria recente da 

rea na Argentina, jh que a circulaao dos conhecimentos de foniatria e de logopedia 

em ambos os paises se deu pela mesma via (tanto na Argentina, como no Brasil, os 

primeiros cursos de fonoaudiologia foram criados com forte lIgaao ao curso de 

3 Observa 各o j destacada por Cappelletti (1985), no livro "A Fonoaudiologia no Brasil" 
4 justiflca-se aqui introduzirmos algumas no6es fundamentais em Anlise do Discurso, como os conceitos 
de post戸0-sujeito e formado discursiva. Pcheux&Fuchs (1975: 169) definem forma蝉〕 discursiva 
como aquilo que pode e deve ser dito a partir de uma posi戸o dada em uma conjuntura dada. Courtine 
(1982) redefine formado discursiva, apontando as caractersticas de contrad戸o, divis豆o e 
heterogeneidade como constitutivas deste conceito. 

J o conceito de posio-sujeito est relacionado ao modo como nos relacionamos com aforma-sujeito 
(com a ideologia), trata-se do sujeito hist6rico que organiza a FD. Por isto, dentro de uma forma o 
discursiva pode-se encontrar mais de uma posi戸 -sujeito. Ento, a mudan9a de posido-sujeito pode 
gerar mudana deforma戸o discursiva (ou nao). E essa a instncia onde pode-se reconhecer duas ou mais 
possibilidades ideol6gicas. 
5 Tomamos aqui "ato fundante" referido え  no9乞o de discurso fundador, ou s可a, um efeito imaginrio que 
se constitui como referncia de uma mem6ria discursiva (segundo Orlandi, 1993: 07). 0 discurso fundador 
constitui-se como iluso referencial de funda o do(s) sentido(s). 
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foniatria - especializa 窃o mdica). Tanto a herana argentina, como a tradi9きo m6dica6 

foram marcas importantes na hist6ria da fonoaudiologia no Brasil 

A profisso foi reconhecida em 1981. Antes dessa tramita o legal que envolvia 

a "escolha" de um nome, os profissionais que atuavam na rea denominavam-se 

reeducadbres・  !ogo;フedistas, onqlbnistas, terapeutas dblinguagem, db Palavra ouda 

fala,audiologistas oufoniatras. 

O que j良  se pode perceber, em uma primeira mirada,d a variedade de 

denomina es para esse profissional, denomina6es essas que ja apontam para uma 

constitui車o fortemente heterognea. Percebemos que o termo REEDUCADOR DA 

FALA, DA LINGUAGEM OU DE VOZ fala de um lugar pedaggico, talvez 

respondendo a uma necessidade desse profissional ENSINAR algo em termos de voz, 

fala, linguagem ou audi9乞o a algum. Entra em jogo tambm, nessa perspectiva, pensar 

qual a concep o de fala e de linguagem que embasam o trabalho （加 reeducador. Fala e 

linguagem, tomadas como objetos a serem "ensinados", demonstram uma perspectiva 

que aponta para um carter instrumental. Tal perspectiva define linguagem como 

instrumento do pensamento, como forma de viabilizar um escoamento para o fluxo do 

pensamento. Tamb6m neste vi6s a concep9o de fala fica reduzida 良  no9o de 
instala o e adapta 哀o de fonemas ausentes ou desviantes, n言o tendo a abrangncia de 
pensar a aquisi9豆o e o desvio de fala como processos complexos, interligados e 

dependentes de outros tantos processos linguisticos 

Jo termo LOGOPEDISTA, de marcada influncia espanhola - j豆  que d o nome 
adotado at hoje em territrio espanhol, assume um carter algo limitador. Logopedia, 

que etmologicamente significa o estudo da linguagem da criana, fala de um campo 

te6rico ligado a linguagem na infncia. O que chama a aten o6 a questo do o可eto 
que est em cena, justamente porque fica de fora a questo da especificidade relativa 

patologia de linguagem e restrita ao mbito do infantil. Sabe-se que o fonoaudi6logo 

tambm atua no atendimento a pacientes com altera6es orofaciais no necessariamente 

com comprometimento de linguagem. E sabido tambm que este profissional no 

trabalha apenas no campo da infncia 

6 0 primeiro curso de fonoaudiologia no Rio Grande do Sul foi criado em Santa Maria, e seu idealizador e 
primeiro coordenador foi o mdico otorrinolaringoloがsta Dr Pedro C6zer 
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ORTOFONISTA (designa 豆o de origem francesa) d um termo nitidamente 

marcado por uma concep o de ideal de transparncia da linguagem, pois sua entrada jd 

se d pela via do "dizer corretamente" (ou do "bem dizer"). Portanto, cabe a algum 

que se inscreve como ortofonista a prtica do modelo de um ideal de lingua, ao qual 

todos devem convergir. A no9言o de sujeito como falante de uma determinada lingua 

tamb6m fica reduzida a correta articulaao por parte de um individuo, tomado como 

mero "mecanismo de fala". A prtica do ortofonista se dedica, dessa forma, a corrigir as 

altera es em falas desviantes. As concep9es de fala e linguagem nessa perspectiva 

so fortemente inatistas, ja que baseiam seus fundamentos tendo como pano de fundo o 

"falante ideal". 

TERAPEUTA DA LINGUAGEM 6 um termo de marcadas influncias 

argentinas. E este o termo que foi utilizado naquele pais por muito tempo para definir o 

profissional que trabalhava com indivduos com altera es de linguagem. Hoje, 

coexistem as denominaes de fonoaudi6logo e terapeuta da linguagem naquele pais 

TERAPEUTA DA PALAVRA OU DA FALA so designa96es tomadas por tradu 豆o 

literal do ingls ("speech therapist"), sendo esta a denomina o corrente nos Estados 

Unidos7. 

AUDIOLOGISTA 6 o termo que fala do profissional que se dedica ao campo da 

audi9o E este o profissional que realiza os exames de audi95o, a sele9まo e adapta o 

de aparelhos de amplifica9まo sonora individual. H uma questo polmica relativa a 

este campo, pois em muitos paises (como na Fran9a e nos Estados Unidos) a audiologia 

dum campo separado da teraputica. No Brasil, tanto o campo da audiologia como o 

que se dedica ao trabalho em terapia, foram reunidos nas habilita6es de atribui9o do 

fonoaudi6logo. 

Quanto ao termo FONIATRA, um esclarecimento deve ser feito. Esta expresso 

define o profissional com forma9ao em medicina e com posterior especializa9o em 

foniatria - especialidade m6dica que trata de perturba es da fona 豆o (produ o 

fisiol6gica da voz), resultantes de anomalias fisiol6gicas do aparelho fonador. Porm 

uma conseqiiencia e um risco foi tomar a fonoaudiologia, segundo Casanova (1992), 

7 Atualmente, nos Estados Unidos, as designa6es "speech therapist" e "speech patholigist" sao igualmente 
utilizadas. 
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como uma foniatria aplicada e reeducativa, ou limitada a uma paramedicalizaガo 

fonitrica ou uma psicolinglstica 響琉cada 

A quest乞o da escolha de um nome, na dcada de setenta, girava em torno da 

unifica 言o dos profissionais que trabalhavam na rea, porm com distintas designa es 

O que chama a aten 豆o nesse processo de unifica 乞o-reconhecimento 6 que foram 

reunidos, sob um mesmo significante - fonoaudiologia - uma srie de fazeres que 

tinham origens distintas, prticas peculiares e objetos diferentes. O fato de batizar com 

um mesmo nome urna gama to heterognea de perspectivas de um fazer teve como 

resultado efeitos de sentido tambdm muito heterogneos. Portanto, a composi9o 

daquilo que hoje toma-se como "o discurso fonoaudiolgico" tem origens um tanto 

distintas. 

A prpria questo etimol6gica do nome Fonoaudiologia chama a aten9o: fQ9 

= som, fona o; audio = audi9言o; logia = estudo. O que se pretende enunciar acerca 

desta profisso com um nome que reduz nosso fazer ao estudo da fona o e da audi9ao? 

Se foi polmica a diversidade de designa6es utilizadas para referir profissionais que 

aparentemente lidavam com o mesmo objeto, to ou mais complicado ainda tornou-se 

essa pretensa unifica o que nos define e nomeia hoje. Aquilo que poderia parecer da 

ordem de um acontecimento discursivo - a unificaao de uma s6rie de profissionais 

com forma o e trajetrias distintas, pelo vi6s da escolha de uma designa9きo nica - 

demonstra na verdade ser algo que retorna, via interdiscurso8. Percebemos aqui que o 

que retorna sao conhecimentos e prticas bastante heterogneas, oriundos de diferentes 

realidades empiricas direcionadas a indivduos com dificuldades de comunica o. A 

pretensa unifica9o na realidade se mostra como uma montagem "forada" de fazeres 

distintos. 

O que resulta ぬ  oficializa 言o da profisso 6 a seguinte formaliza o 

Inierdiscurso: Pcheux (1975, ia edi9o brasileira 1988) chama de interdiscurso ao "todo complexo com 
dominante" das forma6es discursivas, esclarecendo que tamb6m ele 6 submetido a lei da desigualdade- 
contradio-subordina 豆o que, caracteriza o complexo das forma6es ideol6gicas". O funcionamento da 
ideologia em geral como interpela 含o dos indivduos em sujeitos se realiza atravs do complexo das 
forma6es ideol6gicas e, especit'icamente, atrav6s do interdiscurso intrincado nesse complexo. Pode-se 
dizer que o interdiscurso 6 o lugar do 'j-dito" antes, em outro lugar e independentemente. Ele 6 a rela o 
de um discurso com outros discursos. Segundo Orlandi (1995a: 89), o interdiscurso 己  o conjunto do 
dizivel, hist《うrica e lin紗isticamente definido". 
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"fonoaudi6logo 6 o profissional que atua na rea de Comunicaao Oral e Escrita, Voz e 

Audi 9豆o, bem como no aprimoramento dos padres de Fala e Voz realizando 

Preven ao, Avalia 言o, Terapia e Aprimoramento Fonoaudiol6gico". E aqui 

perguntamos: seria a fonoaudiologia uma sintese de propostas de tcnicas de avalia o 

e caracteriza o 由 quadros clinicos e tcnicas 山  reabilita 加 para portadores 由  
distrbios da comunica o? A fonoaudiologia se limita a avalia o e reabilita o dos 

sistemas de comunica 乞o do ser humano que se traduzem em audi9o, voz, fala, 

linguagem? S6? Al6m disso, quando se prop6e voz， 匠da, audiぐdo e linguagem abrem-se 

iniimeras possibilidades de interpreta o. 

Podemos pensar as origens da fonoaudiologia ligadas a influncia do discurso 

mdico e pedaggico. As origens de uma tentativa de "reeduca o" com Vitor, o 

menino-lobo que foi resgatado das florestas de Aveyron, pelo Dr Itard, no s6culo XVIII, 

ja falam desta trajetria. Jerusalinsky (1998) ressalta que 6 importante recordar que tal 

acontecimento surge no a mbito do nascimento da pedagogia moderna, que ja contava, 

na 6 poca・ com um s師ulo de desenvolvimento. Foi Justamente naquele momento que 

foram instaladas as bases daquilo que se chama "crit6rio de normalidade". A tentativa 

de Itard com o menino-lobo vem justamente no sentido de buscar fazer funcionar - 

reeducar aquilo que no estava funcionando. Considera-se essa uma das origens da 

clnica das雌フrendizagens. 

Outro momento tambm tomado como de significativa importncia para o 

desenvolvimento da fonoaudiologia 6 o perodo ps Segunda Guerra Mundial. Dado 

que vrios paises tiveram que se deparar com o retorno de muitos de seus jovens com 

severas restri96es/limita6es, o campo da reabilita 豆o teve que se desenvolver bastante 

para dar conta dos sobreviventes de guerra. Assim ocorreu no s6 com a 

fonoaudiologia, como tambem com a fisioterapia, a terapia ocupacional e a psicologia. 

Arantes (1994), quando faz uma retomada histrica do trabalho fonoaudiol6gico 

em casos de retardo de linguagem, sinaliza que o fonoaudi6logo inicialmente fazia uma 

tomada orgnica do caso. O profissional realizava uma entrevista com os pais para que 

dados sobre o desenvolvimento orgnico da crian9a pudessem justificar seu estado 
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patol6gico. Depois, passava-se para uma perspectiva linguistica que, de acordo com 

cada terapeuta, poderia ter marcadas influncias inatistas, piagetianas, interacionistas 

ou provenientes da pragmtica. Ou, o que nao 6 raro encontrar, ocorria a mescla de 

mais de uma concep o. O que chama a aten o dessa autora 6 que linguagem e 

comunicaao muitas vezes so tomadas como equivalentes, e a comunica o entendida 

como pr -requisito para a linguagem. O que Arantes quer destacar6 que de uma 

abordagem inicialmente orgnica - e aqui podemos pensar na presen9a do discurso 

m6dico - passa-se para uma abordagem linguistica (a analise dos dados "colhidos") e 

desta para, no momento da terapia, uma abordagem pedaggica. Palladino (1992) 

afirma que esta montagem conduz a um bloco de colagens sem conte丘do prprio 

Finalizando, gostaramos de destacar que todas essas designa es em torno da 

fonoaudiologia permanecem no interdiscurso, porque seguem ressoando na mem6ria 

discursiva9. N瓦o se trata de um simples apagamento, o que ha ai sきo "esquecimentos" 
que, na forma de lacunas, se justapem 良  designa o atual, produzindo um dominio 

especifico de mem6ria e uma atualiza o dessa mem6ria, conforme aponta Courtine 

(1981: 56). Acreditamos que essas designa6es seguem ecoando tanto no discurso do 

fonoaudi 6logo, assim como em seu fazer, conforme destacaremos na prxima se9o 

2. OUVINDO VOZES 

A fonoaudiologia tem, atravs de sua histria, enunciado sobre si mesma um 

dizer que aponta para ideais que falam de um campo de saber que pretende "fornecer" 

ao outro - o paciente - uma comunicaao perfeita, plena e clara. E este tipo de dizer 

provm de um campo discursivo ilusoriamente muito restrito - o da prpria 

fonoaudiologia - porm, ao investigar-se meticulosamente o discurso fonoaudiol6gico, 

pode-se escutar por trs deste discurso da fonoaudiologia, discursos outros. Na trajetria 

desta disciplina, que se prope a estudar o campo das patologias de "voz, fala, audi9o 

e linguagem", encontram-se amarrados saberes provenientes de outros campos 

discursivos e que - atravs do interdiscurso - inserem-se no discurso fonoaudiol6gico 

9 Memoi discursiva, segundo Courtine (1981: 53), decorre da existncia hist6rica do enunciado no seio 
das prticas discursivas, reguladas por aparelhos ideol6gicos. Assim,6 a partir da repeti頭o ou apagamento 
dos dementas de saber dos enunciados que se remete 良  memria discursiva 
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Inscritas no discurso pedaggico (Pd) encontramos as seguintes seqiencias 

discursivas: 

Pd!: "A partir do momento em que o trabalho desse profissional d aceito e que 

se tem como objetivo prevenir, reeducar ou reabilitar, est-se falando em mudanas, 

...". (Limongi, 1990: 161) 

Pd2: "... desenvolvendo atividade de carter preventivo e educacional no campo 

da comunica o humana". (Revista Op6es, 1997: 32) 

Analisando as seqilencias acima, observamos a presena de elementos 

provenientes do discurso pedaggico sendo "absorvidos", via interdiscurso, pelo 

discurso fonoaudiol6gico. Podemos entrever que quem fala ai nesta posi9o-sujeito d a 

figura do reeducador, profissional dedicado a ensinar a algum elementos de voz, fala 

e/ou linguagem. Percebemos que o discurso fonoaudiol6gico e o discurso sobre o 

fonoaudi6logo tem marcas fortemente atravessadas pelo discurso pedaggico. A prtica 

de reeducar expressa a posi9豆o-sujeito daquele que ensina, "educa" ou 誠uda, "educa 

mais de unia vez", insiste em ensinar (reeducar). Tamb6m podemos perceber efeitos 

desta posi9言o-sujeito nas designa6es dirigidas a esse profissional no a mbito clinico.E 

frequente pacientes e/ou seus parentes se dirigirem ao fonoaudi6logo, designando-o de 

"professor", ou a sesso como "aula". Ao enunciarmos desde esta posi 9ao-sujeito, 

"reeducador da fala, da linguagem ou da voz" soa como pr界ssor que ensina afalar e o 

espao clinico em que o processo de tratamento se d toma forma de classe, ou ainda de 

"aula particular". 

O efeito de sentido de inser6es como aquelas presentes em Pd! e Pd2 muitas 

vezes denuncia a presena de um fonoaudi 6logo-pedagogo, levando inclusive, em 

certos momentos, a uma predominncia desta posi9乞o-sujeito no discurso 

fonoaudiol6gico. 

Arantes (1994) e Freire (1994) concordam com o fato de que uma reviso da 

literatura tradicional em fonoaudiologia remete a pelo menos trs vertentes: a m6dica, a 

linguistica e a psicol6gica. O que se pode observar 6 que, conforme a perspectiva 

atravs da qual o objeto 6 tomado, a leitura que se faz d diferente. 
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Na leitura influenciada pela concep9o medica, as falhas de compreenso e 

expressao so atribuIdas a alguma perturba o de origem neurol6gica, lesional ou 

gentica. Freire afirma que tal abordagem acaba restrita ao momento da investiga o 

etiol6gica e do diagnstico. Segundo a autora: "Se a fonoaudiologia puder entender que 

a linguagem enquanto funcionamento harm6nico de reas cerebrais e 6 rgos 

fonoarticulatrios 6 objeto de diagnstico da medicina, mas que a linguagem tem outras 

dimenses, cujo acesso s6 pode ser compreendido atravs de uma teoria voltada para a 

linguagem, compreender tambm que a contribui9o relevante da medicinaa 

fonoaudiologia est em como chegar a um diagnstico" (op. cit: 18). 

Nas prximas seqiiencias, podemos escutar os ecos do discurso m6dico (Mc) 

engatados no discurso da fonoaudiologia: 

Mcl ・ “・・・6fundamental e premente a ssistncia fonoaudiol6gica加mria e 

secundria, ...". (Lins & Andrade, 1990: 74) 

Mc2: "Os dados relativos ao Programa Ambulat6rio da A rea de Aten o 

Prim豆ria do curso de Fonoaudiologia . . . ". (Lins & Andrade, 1990: 74) 

Mc3: "As doenas de maior ocorrncia na idade pr -escolar s議o as altera6es 

articulatrias, as altera6es em leitura e escrita, a defasagem na aquisi9o e 

desenvolvimento da linguagem, a degluti9o atpica, a disfluncia, as altera6es de voz, 

e as otites m6dias". (Lins & Andrade, 1990: 74) 

Mc4: "Aceitamos o nome que nos foi dado, mas tivemos que lutar para definir 

quem 6 ramos, a que viemos. Combatemos o defeito congnito". (Jornal do 

fonoaudi 6logo, 1988: 01) 

Nas seq（絶ncias provenientes do discurso mddico, observamos a forma com que 

o jargo mddico 6 incorporado ao discurso fonoaudiol6gico. Nesta posi9o-sujeito, o 

fonoaudi6logo, de fato, parece "encarnar" - via interdiscurso - o prottipo (e o 

discurso) do foniatra ou do otorrinolaringologista. Em Mci e Mc2 percebemos que 

tanto o local de trabalho - o ambulatrio - como a atividade exercida - assistencia 

prim aria, secundaria ou tercehriaー  so atividades e espao de circula 乞o explicitamente 

da ordem mddica. 
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Outra questo que "salta" aos olhos nas seqiiencias destacadas 6 o fato de 

designar como "doen9a" as altera96es que justificam o encaminhamento para um 

fonoaudi6logo. Em Mc3, pode-se observar que altera6es na degluti9ao, na articula 言o, 

na leitura, na escrita, na voz, no ritmo da fala, assim como defasagem de aquisi9o e 

desenvolvimento da linguagem, so exemplos de DOENフAS com as quais o 

fonoaudi6logo trabalha. E o que consideramos ainda mais pulsante,e a forma aleatria 

com que 6 realizada a uniao (ou "mistura") destas alteraes com a otite mdia. Esta 

ltima d - de fato - uma patologia orgnica localizada no ouvido, sendo, portanto, 

tratada clinicamente pelo mdico otorrinolaringologista. 

A formula o de Mc4 6 tambm de particular signific合ncia. Em seu primeiro 

enunciado, nota-se uma certa passividade ("aceitamos", "nos foi dado"), o que aponta 

para a colagem ao discurso m6dico. Jd o segundo enunciado soa como uma rea 乞o ao 

primeiro: introduzido pelo operador argumentativo mas, ele se prope aparentemente 

como oposto ao primeiro enunciado ("lutar", "definir quem 6 ramos"). A prpria 

oposi9ao "passividade vs rea 豆o" produz este efeito. No entanto, acreditamos que isto 

toma a aparncia de reaao, ao mesmo tempo em que tenta dissimular certa 

passividade. Essa articula o de enunciados que parecem vir de diferentes lugares 

enunciativos poderia nos levar a suposi9乞o de que se trata de um enunciado dividido10 

No entanto, assim que o enunciado parece falar de um lugar prprio, como 6 o caso do 

terceiro enunciado, percebemos o retorno ao primeiro lugar enunciativo, ao articular, 

via discurso transverso", um significante estreitamente ligado ao campo do saber 

m6dico ("defeito congnito"). Temos ento em Mc4 a articula o de trs enunciados 

diversos que remetem para duas posi96es-sujeito diversas, tal como podemos verificar a 

seguir: 

Posi9きo-Sujeito 1: "Aceitamos o nome que nos foi dado" 

'o Courtine (1981) denomina enunciado dividido き  representa貞o que indica limites entre o formulvel e o 
no-formul自vel, estabelecendo-se a uma diviso entre dois sujeitos de saber antagnicos. No nosso caso, 
trata-se de duas posi るes-刈eito divergentes, dentro de uma mesma拓rma 言o discursiva. 
I'O discurso transverso, segundo Courtine (198み 6um funconaniento do interdiscurso, o qu或 atravs 
do pr6-construido, fornece os objetos (elementos discursivos), que amparam a enuncia o discursiva ao 
mesmo tempo em que atravessa e conecta esses objetos entre si. E atravs do discurso transverso que se 
realiza a articula 哀o com a qual o sujeito enunciador da coerncia ao fio de seu discurso. Para P6cheux 
(1975), o discurso transverso remete え  relaao do sujeito com a ideologia, atravs das formula うes "6 
claro que..." e o "todo mundo sabe que...". 
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Posi9ao-Sujeito 2: "Tivemos que lutar para definir quem 6 ramos, a que viemos" 

Posi9ao-Sujeito 1: "Combatemos o defeito congnito" 

Onde percebemos: 

a) PoS 1# PoS 2 

b) PoS 1 do primeiro enunciado sendo retomada no terceiro enunciado 

Ao nos depararmos com as diferentes posi96es-sujeito dos enunciados I e 2, 

chegamos a vislumbrar a perspectiva de que seria essa uma reflexo fonoaudiol 6gica 

acerca de suas heranas constitutivas, a respeito da qual a fonoaudiologia teria um 

posicionamento crtico a estabelecer (diferena radical entre PoS 1 e PoS 2, evidenciada 

em "a"). No entanto, no parece ser isso que acontece. Em meio a uma tentativa de 

rea 言o contra a passividade, verificamos a confirma 谷o de uma submisso ao discurso 

m6dico, com o uso "explicito" de um jargo tipicamente m6dico (conforme destacamos 

em "b"). Por isso falamos em aparncia de rea o ao nos referirmos 良  PoS 2 

Os destaques feitos a partir destes recortes apontam para a evidncia de saberes 

oriundos do campo discursivo mdico, provocando um efeito de sentido no discurso 

fonoaudiol6gico que passa a ocasionar tamb6m um deslocamento do objeto de estudo 

fonoaudiol6gico (do saber fonoaudiol6gico). O discurso fonoaudiol6gico, tomado por 

estes efeitos, passa a ocupar um outro espao ・  e pode-se dizer outro status - dentro do 

campo dito das cincias da sa丘de. Ser que isto muda o objeto da fonoaudiologia? Se 

no muda, ao menos causa um considervel movimento. O objeto da fonoaudiologia e a 

"patologia"tomada como "doenぐa"(numa concep9ao que remete ao biol6gico) 由  
voz, de fala, de audi9o e de linguagem? Ou ser que se trata de um campo de saber que 

estuda estas fun9es, porm em um contexto em que poderia tomar seu objeto como 

possiveis idiossincrasias e/ou altera6es? O fato de considerar o sujeito em questまo, 

com suas dificuldades fonoaudiol6gicas, como um doente, limitado a uma patologia6 

um dos efeitos cotidianos do discurso m6dico na clinica fonoaudiol6gica. Pensarmos 

acerca dos efeitos desta diferena (de tomar a linguagem do paciente como alterada ou 

idiossincrtica, e no como patolgica) no discurso da fonoaudiologia, provavelmente 

provocaria uma sensivel diferen9a no modo de abordar o objeto da fonoaudiologia 
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Ja a leitura influenciada pela abordagem linguistica leva o fonoaudi6logo 

diviso da linguagem em subsistemas - fontica, fonologia, morfologia, sintaxe, 

semantica e pragm自tica. Tal tomada da linguistica se da tanto de forma estratificada, 

como hierarquizada. Segundo Coudry (1996: 35), a lingustica foi introduzida nos 

estudos sobre a linguagem patol6gica como "linguistica das formas". Com base nisto, 

Arantes (1994: 27) destaca ainda que, nessa perspectiva,6 a lingua como objeto formal 

e homogneo que est em questo. 

Dentro das influncias de ordem lingustica encontramos vrios enfoques. No 

entanto, o mais evidente 6 o da perspectiva inatista, representada pelos estudos de 

Chomsky. Sua concep9瓦o prope ver a linguagem como inerente a natureza humana, 

inata, e seu desenvolvimento como consequencia natural do crescimento. Um dos 

efeitos desta corrente na fonoaudiologia 6 a tomada de um falante ideal como 

parmetro. Freire (1994: 20) lembra que o objeto das reflexes linguisticas no leva em 

conta a linguagem dita patol6gica. Os efeitos dessa perspectiva na fonoaudiologia 

passam por descrever o desenvolvimento da linguagem patol6gica como semelhante 

normal (embora com atraso) ou diferente dela, o que, segundo a autora, acaba por 

acentuar o normal como parmetro para a identifica9o dos desvios de linguagem, 

entendidos sempre como patol6gicos. 

Outra influncia mais recente (dcada de 80)6 a da perspectiva interacionista, 

tendo como representante de destaque Claudia de Lemos. Numa concepo 

interacionista de natureza social, a linguagem 6 fundante. Sua construao se d na 

intera o, entendida como matriz de signfIca es. E podemos encontrar, em textos 

ainda mais recentes (dcada de 90), efeitos de contribui96es da Anlise do Discurso 

atrav6s de textos de Eni Orlandi, Michel Pecheux e Paul Henry, entre outros'2, que 

come9am a circular no a mbito fonoaudiol6gico. Os efeitos dessas concep6es na 

fonoaudiologia come9am a aparecer sob forma de deslocamentos na prpria escuta do 

terapeuta e nas concep6es de linguagem e de 刈eito, de heterogeneidade e 

12 Dentre a produao te6rica fonoaudiol6gica recente (desde 1994), encontramos cita96es relativas aos 
seguintes escritos, provenientes da Analise do Discurso: de M. Pcheux, Semntica e discurso (1995), 0 
discurso: estrutura ou acontecimento? (1997); de E. Orlandi, A linguagem e seu funcionamento (1996a), 
Discurso e leitura (1988), 0 lugar das sistemalicidades lingusticas na analise do discurso (1993), Autoria e 
interpreta o (1994) ; P. Henry, A ferramenta iinperfeita (1992); D. Maingueneau, Novas tendencias em 
anlise do discurso (1989); Gadet & Hack, Por uma anlise automatica do discurso (1993). 
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diversidade. Como consequncia, podemos perceber mudan9as na concepao de 

paciente (como um sujeito, que mesmo sofrendo em seu sintoma de linguagem, nem 

sempre 6 consciente de seu dizeり， de terapeuta (como abalado em seu saber 

"totalizante" sobre o paciente e a tcnica) e no prprio o勿eto de trabalho da 

fonoaudiologia (tomado como altera 言o de linguagem) 

No entanto, ao analisarmos atentamente os textos fonoaudiol 6gicos,6 notria a 

predomin合ncia das influencias da perspectiva inatista, dentro das seq蛇ncias oriundas 
do discurso linguistico (Lc), conforme o recorte que segue: 

Lei: "A vocaliza まo e a estimula 乞o do balbucio ... sero igualmente 

estimuladas, acoplando-se estimulos variados para agilizar o processo de competncia 

linguistica". (Cupello, 1994: 191) 

Lc2: "Nessa etapa ja ser esperada a produao de palavras e, mais tarde, 

ora es; muitos exercicios de conceitua o e processos l6gicos sero realizados para 
melhorar a perfomance da crian9a'’にupello, 1994: 192) 

A analise desses recortes nos leva a perceber a migra9o de elementos 

provenientes do campo de saber da lingustica, com forte tendncia inatista.E 

importante destacar que isso aponta para uma posi9ao ideolOgica que define uma 

concepao de linguagem que tem consequncias diretas sobre a prtica da clinica 

fonoaudiol 6gica. Os efeitos dessa tomada de posi9ao ideol6gica e discursiva nos leva a 

refletir sobre como o fonoaudi6logo toma as produ6es "desviantes" de seus pacientes e 

sobre o rumo que poder tomar o processo teraputico (que chega inclusive a tornar-se 

contraditrio, conforme veremos a seguir) 

No entanto, percebe-se que o uso do item lexical "competncia" em Lei parece 

muito pouco a vontade, se pensarmos que, nos referenciais inatistas, o que d da ordem 
山 competencia e justamente o que n乞o depende de movimentos externos, que so os 
conhecimentos internalizados que o falante tem acerca das regras de boa forma o da 

sintaxe. No recorte destacado, o que est em jogo ("a estimula9o do balbucio") 

indicaria ter uma relaao posslvel, se fosse o caso, com a questo do desempenho 

lingulstico. O efeito contrastivo (e ate contraditorio) de Lei evidencia uma apropria o 

distorcida dos referenciais inatistas. Conforme analisa Cunha (1997: 25), tomar da 
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teoria inatista uma concep o de linguagem como capacidade inata da mente humana 

uma tarefa metodologicamente inviavel, visto que a referida teoria dirige-se ao estudo 

da normalidade, da m6dia, enquanto a fonoaudiologia trabalha na esfera dos fenmenos 

desviantes. 

J em Lc2, percebemos que o item lexical "performance"3 aparece referindo-se 

quilo que, na teoria chomskiana, seria tratado por desempenho. O que tambeme 

interessante destacar 6 que a forma utilizada - "exercicios de conceitua9o" - vem no 

sentido de reforar a perspectiva de que para um bom desempenho 6 necessrio lidar 

com a situaao de fala (no sentido saussuriano do termo). E sabemos que os prprios 

te6ricos inatistas atestam que a Gramtica Gerativa 6 uma teoria da competncia 

(conhecimento que o falante tem das regras da lngua, para produzir e julgar produ6es 

sint台ticas) e no uma teoria do desempenho (que teria rela きo com a enunciaaの E 

importante destacarmos aqui que tais apropria96es feitas pela fonoaudiologia provocam 

uma severa distor o da teoria inatista. 

A leitura influenciada pela perspectiva da psicologia cognitivista tem tamb6m 

lugar na constru9o do discurso fonoaudiol6gico. As influncias dos estudos 

cognitivistas de Piaget tiveram grande repercussきo na fonoaudiologia, levando o 

fonoaudilogo a aderir a essa teoria, tomando a linguagem como puro reflexo dos 

processos do pensamento. Nessa perspectiva, o desenvolvimento linguistico~seja na 

normalidade ou na patologia - acompanha o desenvolvimento cognitivo 

Efeitos dessa adesao podem ser observados no recorte abaixo, cujas seq蛇ncias 
discursivas so oriundas do discurso da psicologia cognitivista (Pc) 

PcI: "O desenvolvimento das crianas pequenas mostra-nos que a linguagem 
inicialmente n乞o tem um carter representativo estabelecido uma vez que tamb6m se 
encontra centrada na a o e presa ao contexto imediato". (Zorzi, 1993: 25) 

Pc2: "E a partir de tal ponto que a linguagem se afirma como conduta 
representativa". (Zorzi, 1993: 26) 

Pc3: "A linguagem deve ser colocada em um contexto amplo de 

13,, 一 , , ． 	一 じs ia e a uesigna9ao cia teoria inatista, em ingles, da no9らo山"desempenho" 
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desenvolvimento. Ela 6 , por um lado, um meio de interaao, de relaao e de constru o 

de conhecimento.E , por outro lado, algo que a criana precisa conhecer e dominar 

linguagem como meio e objetivo do conhecimento, ao mesmo tempo". (Zorzi, 1993 

28) 

As seq鵬ncias discursivas destacadas apontam uma forte presena de 

enunciados oriundos do discurso da psicologia cognitivista. Elementos como "a 

linguagem inicialmente n乞o tem um carter representativo", "a partir de tal ponto se d 

a conduta representativa" apontam que a concep9o em jogo nesta posi9ao-sujeito 6 de 

que a linguagem 6 algo que de ausente se toma presente na vida do sujeito. O que nos 

faz perceber a voz da teoria cognitivistad a via com que 6 apresentada a linguagem na 

vida do sujeito: "constru 豆o do conhecimento", "conhecer e dominar" e "ainda presa na 

a o". Um dos efeitos desta concep9きo 6 a excluso do sujeito do campo da linguagem 

quando ele nao domina a fun o representativa. Esta posi9o-sujeito parece no 

oferecer muitas saidas para pensar a questo da linguagem para os beb6s e para os 

indivduos desprovidos cognitivamente (deficientes mentais de diferentes severidades) 

De qualquer forma, nas trs seq鵬ncias discursivas, pode-se perceber que a 

forma de tomar a relaao pesamento-linguagem passa pelo estabelecimento de uma 

analogia entre a l6gica do raciocinio e a l6gica da linguagem. Segundo Groisman e 

Jerusalinsky (1989: 137), Piaget reconhece a raiz do pensamento na aao, o que faz com 

que a linguagem seja tomada como evolu o do pensamento. Encontramos, em 

produ6es recentes da fonoaudiologia, propostas para enquadrar os quadros clinicos de 

retardo de linguagem de forma estritamente determinada pelo nivel cognitivo 

(piagetiano) em que o individuo se encontra. Ainda segundo Groisman e Jerusalinsky 

"... houve um perodo do exercicio teraeutico em 
IOnoauaIOIogla oue mCh加 nnにi nnm ntパpiョり _1p ihe，、i,．りA。  w1L"4Li,uJ51a 旦uし I uiuia a psicomotnciaaae insoiracia 
na "e'a ria ie+iana de mle 2 9cう  ..f・r，、  -lm -A -e -- - - --i7Ao A。  ""～ー“p1(4 レLW1W U 4U a ayau C 14 uma uas matrizes aa 
estrutura 豆o da linguagem, jd que a a9ao e sua crescente 
organiza o, coordena 乞o, em termos de representa6es 
I.. .ノ  constituiam os elementos fundantes - da fun9言o 
semitica, ..." (op. cit.: 137) 

Acreditamos que no se trata de uma simples referncia a uma etapa 

cronol6gica dentro da hist6ria da fonoaudiologia, mas a uma posi9ao-sujeito que est 
fortemente representada no discurso fonoaudiol 6gico 
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Mencionamos antes a questo das designa6es tcnico/tecnlogo como marca 

do momento de "unifica 乞o" da fonoaudiologia como profisso. Observamos tamb6m 

que a necessidade de cientificizar a fonoaudiologia na dcada de 80 se dh sob a forma 

de reedi9ao do discurso tcnico. 

Vejamos inicialmente o recorte em que apontamos a presen9a do discurso 

tcnico/mecanjcjsta (Tm): 

Tml: "A fonoaudiologia se exerce atravs de estudos, exercicios e 

tremamentos". (Amorim, 1982: 17) 

Tm2: "A articula9ao d treinada diante do espelho possibilitando assim a 
imita 乞o dos movimentos fonatrios". (Amorim, 1982: 19) 

Tm3: "... uma vez que a fala e a linguagem usada ... 6 o modelo que a criana 

tem para aprender a falar". (Revista Sala de Espera, 1997: 25) 

Tm4: "... o tratamento ... objetiva o aprendizado por parte do paciente de 

mdtodos de controle. (Revista Sala de Espera, 1997: 25) 

Tm5: "As tcnicas so mecanicas, todavia elas devem ser agrupadas, anotadas e 

investigadas em seus principios fundamentais." (Principios e Leis, p. 13) 

Tm6: "No se restringe portanto a Fonoaudiologia 良  s t6cnicas ou conjunto de 

exerclcios mecnicos, mas vai al6m numa investiga o que lhe permite Drevises, 

embora relativas porque no se trata de uma ciencia exat&" (PrincIpios e leis, p. 16) 

Tm7: "A tdcnica fonoaudiol6gica pode ser definida como arte de exercitar os 

6rgos audi-fono-articulatonos segundo normas que possibilitem a corre9ao ou 

aperfei9oamento do ato de comunicar". (Princlpios e leis, p. 17) 

Tm8: "A ciencia fonoaudiol 6gica fundamenta as t6cnicas, reforando-as ou 

modificando-as, conforme a necessidade." (Principios e leis, p. 17) 

Tm9: "... jercitar los diferentes musculos dei lenguaje." (Perell6, 1990: 239) 

As sequencias desse tipo so realmente numerosas, manifestando a presena do 
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discurso tcnicolmecanjcjsta. A incidncia de expresses ligadas ao fazer mecnico, 

repetitivo e exaustivo6 farta, conforme destacamos: "exercicios", "treinamentos", 

"tcnicas", "mecnicas". A imagem que se pode fazer e de uma "fonoaudiologia 

aerbica", onde a questo do acesso linguagem fica condicionada a repeti9o massiva 

dc exercicios que trabalhem os msculos da face. Surge, ento, uma curiosa questo: a 

linguagem 6 adquirida pelo vies dos m自sculos da face? 

Encontramos outra pista nos recortes Tm3, Tm4 e Tm6. Trata-se da presen9a de 

elementos que apontam para uma perspectiva de aquisi9言o e desenvolvimento de 

linguagem de tendncia behavorista. Expresses como "modelo", "controle" e 

"previs 6es" acabam por constituir no texto um espa9o de irrup9ao do discurso 

comportamentalista, que sabemos ter alcanado destaque no campo da aquisi9o da 

linguagem pela via dos estudos de Eisenson 

Concordamos com Cunha (1997) que, ao analisar os deslizamentos (e deslizes) 

do campo fonoaudiol6gico, aponta que houve a necessidade de a fonoaudiologia, ao ser 

criticada por ser uma atividade essencialmente prtica, t6cnica, "rechear" a prtica com 

teorias. Segundo a autora, "na tentativa de legitimarmos este fazer, tentou-se "encaix- 

lo" em sistemas conceituais interdisciplinares jh existentes, construdos, evidentemente, 

para os objetos que lhes s乞o prprios" (op. cit.: 18) 

Uma amostra dos efeitos deste processo podemos observar no recorte que segue, 

oriundo do discurso cientifico (Ct) 

Cfl: "Toda ciencia, para merecer esse nome, precisa indagar, investigar, seu 

objetivo6 demostrar a verdade ... A fonoaudiologia, como todas as outras ciencias, 

tamb6m possui m6todos de estudo e investiga 言o da verdade.". (PrincIpios e Leis, p. 38) 

Cf2: "Assim temos uma verdadeira fonoaudiologia". (Principios e leis, p. 40) 

Cf3: "... em fonoaudiologia usa-se o processo das grava96es, seguindo o metodo 

indutivo para a aquisi9ao do conhecimento cientifico. Os fatos observados sao 

distribuidos numa ordem l6gica, permitindo assim o estabelecimento de nexos causais." 

(Principios e leis, p. 40) 

Cf4: "... o fonoaudilogo com mentalidade cient1fica, n豆o so pratica as tcnicas, 
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como as fundamenta e faz um julgamento do seu prprio trabalho. As tcnicas devem 

ser executadas com organiza o e discernimento, enfim, com muita conscincia." 
(Principios e Leis, p. 14) 

Inicialmente, podemos destacar a incidncia da forma "verd&le" e seus 

correlatos. Percebe-se que ha a necessidade do fonoaudi6logo alegar que via 

cientificiza o a fonoaudiologia recebe garantias em rela o ao seu campo e objeto de 

trabalho. Lacan, em "O Seminrio, Livro 1" (1979: 301), comenta que o que 

fundamenta a concep 加 hegeliana do saber absolutoe a contradi9o do 面scurso, 

evidenciada pela irrup9do do erro manifesto. Segundo o autor, o saber absoluto 6 o 

momento em que a totalidade do discurso se fecha sobre si mesma numa no- 

contradi9ao perfeita. Este parece ser o ideal do discurso cientifico, que, segundo 

percebemos, encontrou aconchego na posi9*〕ー刈eito da fonoaudiologia acima 

examinada, em nome da obsesso de se tomar ciencia com a mxima urgncia. 

Ainda dentro dessa perspectiva, encontramos em C3 e Cf4 a ocorrncia de 

significantes fortemente ligados ao universo cientifico: "Conhecimento cientifico", 

"mentalidade cientfica", "ordem l6gica", "nexos causais" e "organiza 言o, 

discemimento e consciencia". A presena dessas marcas refora a idia de que uma 

ciencia, para adquirir o estatuto que dela se espera, tem que cumprir com requisitos 

rigorosos que apontam para a comprova9o da verdade. E, em termos de 

fonoaudiologia, como o recorte Ci) muito bem destaca, esta prova pode ser registrada e 

garantida sob forma de "grava 6es". Eis a prova da verdadeira materialidade 

linguistica! 

3. UMA CONSTITuIAO HETEROGNEA 

O que se pode perceber 6 que o que ocorreu珂a tentativa de instala恒o de um 
aiscurso uno, tradicional e unificado, que pretendia dar a forma de homogenejza o ao 

aiscurso tnoaudiol6gjco Pode-se dizer que esta6 uma histria formada por momentos 

ue slienciamento Silenciamento no sentido utilizado por Orlandi (1 995a), tomado 

como poltica do silncio. A autora coloca que o silenciamento se define pelo fato de 

que ao dizer algo apaga-se necessariamente outros sentidos possiveis e indesejaveis, 
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numa situa o discursiva dada. Produz-se ai um recorte entre o que se diz e o que no 

se diz e 6 silenciado. Diz a autora (p. 76): " nesse nvel que funciona a "forcius言o" do 

sentido, o silncio constitutivo, ou seja, o mecanismo que pe em funcionamento o 

conjunto do que 6 preciso no dizer para poder dizer". Ou seja, podemos pensar que, na 

histria da fonoaudiologia, o momento de "renomea o" aponta para uma politica de 

silenciamento que fez calar os distintos dizeres e saberes sobre a prtica clinica corrente 

para diversas realidades heterogneas, na tentativa forada de unifica o do discurso, na 

busca da aparncia de homogeneidade. O que se pode perceber, no entanto,6 que a 

marca da heterogeneidade ja estava dada na prpria constitui9o da fonoaudiologia 

enquanto variados e diversificados processos de designa o da d rea e da profisso 

Courtine, em "O chapu de Cl6mentis" (1999), nos fornece uma bela reflexo 

acerca da no9ao de apagamento na mem6ria discursiva. O autor afirma que um 

apagamento deixa sempre um vestigio como marca de seu desaparecimento. Trata este 

tema como a mem6ria lacunar, que pode ser percebida sob a forma de elipses no 

discurso. 

Partamos, com o autor, de um questionamento importante: o que d enunciar, 

manter o fio do discurso, mas tambm repetir, lembrar, esquecer, para um sujeito 

tomado nas contradi96es/heterogeneidades do discurso? Courtine nos convida a pensar 

na forma que 6 indefinidamente repetivel e que pode dar lugar s enuncia6es mais 

dispersas. Ele retoma Foucault, em Arqueologia do Saber, quando remete a questo do 

enunciado a no9o de repeti車o que "se destina, de acordo com uma dimens乞o de 

alguma forma vertical, s condi96es de existncia de diferentes conjuntos significantes" 

(1995:125) 

Courtine prope pensar a repeti9豆o via processo discursivo como uma marca 

que conjuga a repeti悼o de um fragmento a uma lacuna que aponta para uma "causa" 

ausente. Chama isso de repetiぐdo de elementos em extenso, que se refere a um 

fragmento de discurso determinado por um enunciado e tendo lugar nele uma repeti9o 

na ordem de uma mem6ria cheia, saturada. Segundo o autor, ainda em La Toque de 
Cl6mentis, 

"...o que se repete a partir disso, um no-sabido, 
um nao-reconhecido, deslocado e deslocando-se no 
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enunciado: uma repeti9ao que d ao mesmo tempo ausente 
e presente na s6rie de formula9es: ausente porque ela 
funciona ai sob o modo de desconhecimento, e presente 
em seu efeito, unia repeti9言o na ordem de uma memria 
lacunar ou com falhas" (op. cit.: 21). 

Podemos evidenciar, no discurso fonoaudiol6gico, que o efeito dessa memria 

lacunar est "respingado" por toda parte. Para investigarmos tal assertiva, inicialmente 

imaginamos seguir aquilo que a teoria da Analise do Discurso prope: o discurso ' uma 

disperso de textos e o texto14 'uma disperso do sujeito (conforme Orlandi e 

Guimares, 1988: 17). Porm o que encontramos 6 outra situa o. O discurso 

fonoaudiolgico propicia que os textos sejam jh to heterogneos - o que nos faz pensar 

na idia de uma "colcha de retalhos". Faz-se necessario, portanto, trabalhar a idia de 

texto como colagem de discursos dispersos para se chegar a no9o de texto em 

fonoaudiologia. Isto refora a idia de pensarmos o discurso fonoaudiol6gico como 

estruturado por uma forma o discursiva fortemente heterognea, marcada por 

diferentes posi96es-s可eito. 

Retomando a reflexo de Orlandi e Guimares (op. cit.: 17), os autores indicam 

que o discurso 6 caracterizado por uma dupla disperso - a dos textos e a do sujeito 

Isso nos leva a observar que o texto 6 atravessado por diferentes posi96es-sujeito, ja que 

a constitui9o do texto pelo sujeito d heterognea e que ele ocupa diferentes posi96es 

no texto. No entanto, o que os autores diziam na 6 poca d que as diferentes posi96es- 

sujeito no texto corresponderiam a diferentes formaes discursivas. Esse pressuposto 

te6rico, a partir de Courtine (1981), passou a ter outra leitura possivel dentro da teoria, 

ou seja, a de que diferentes posi96es-sujeito podem corresponder a uma mesma 

forma9ao discursiva, fortemente heterogenea, conforme destacamos 

"... isto conduz a descrever o conjunto das 
diferentes posi96es de 刈eito em uma formaao 
discursiva como modalidades particulares de 
identifica9ao do sujeito da enunciaao ao sujeito do saber, 
com os efeitos discursivos especificos que lhe est言o 
ligados." (op.cit.: 51) 

'4 Conforme Orlandi (1996a), as palavras no significam em 誠， 6o texto que significa. Segundo a autora, 
para ser texto 6 preciso ter textualidade. E, de acordo com P6cheux, a textualidade 6 resultado da rela9o 
do texto consigo mesmo e com a exterioridade 
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Ento, pode-se dizer que se passou de uma perspectiva terica em que o sujeito, 

ideologicamente heterogneo, mobiliza saberes de diferentes forma es discursivas, 

para uma perspectiva em que o sujeito traz saberes de uma mesma forma まo discursiva 

heterognea, atravs de posi96es de sujeito diferentes nela inscritas15 

Por isso, destacamos a importncia de que, para um texto ter aparncia de 

unidade, d necessrio se criar um efeito imaginrio, ilus6rio, decorrente da evidncia do 

sujeito e do sentido. Para tal, tem que haver uma fun9o enunciativa que promova isso 

E 6 via funぐdo autor que o texto ganha certa "homogeneiza o" dos enunciados. Ser 

justamente a fun o autor que dar as no6es de aparncia da unidade do sujeito e de 

transparncia do sentido. No entanto,6 importante lembrar que se trata apenas de um 

efeito discursivo, pois o texto 6 heterogneo, embora se apresente com aparncia de 

unidade (lembrando que, para Pecheux, o discurso deve ser entendido como efeito de 

sentidos entre interlocutores). 自  este efeito discursivo que pudemos evidenciar na 
com弾）si9含o do discurso fonoaudiol6gico que一mesmo sendo fortemente hetero求neo e 

murtas vezes contradit6rio - sofre um efeito de homogeneiza o, atravs da fun車o 
autor exercida por estes diversos clinicos que atuavam na 自  rea, principalmente desde a 

instaura o e reconhecimento da fonoaudiologia como uma profisso e um campo de 

conhecimento. 

Guimares (1995), ao falar do processo de designa 言o, prope o objeto como 

uma exterioridade produzida pela linguagem, que se constitui pelo confronto de 

discursos. Ou seja, o autor afirma que o objeto 6 constitudo por uma rela o de 

discursos. Estas coloca6es iluminam nossos estudos acerca da prpria escolha do 

significantefonoaudjologja como um processo de designa o que, ao abarcar uma s6rie 

de objetos e prticas distintas sob um mesmo "nome", evidencia uma luta interna, 

resultante disto que Guimares chama de cruzamento de discursos. Segundo o autor, 

"...a rela o de designa o6 uma rela9ao instvel entre a linguagem e o objeto, pois o 

cruzamento de discursos no6 estavel,6 ao contrrio, exposto a diferen9a" (op. cit 
74). 

15 De acordo com nossas anlises, encontramos trs diferentes posi96es-sujeito inscritas numa mesma 
formaao discursiva (fonoaudiol 6gica), conforme destacaremos mais adiante. 
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Portanto, propomos aqui pensar a fonoaudiologia sob trs perspectivas que 

apontam para trs posi96es-sujeito distintas. A primeira, corresponde ao primeiro 

momento histrico da profissao, mas ainda encontra-se espraiada no fazer 

fonoaudiol6gico contemporneo. E uma perspectiva de fonoaudiologia como colagem 

de discursos oriundos de diferentes campos de saber, de diferentes campos discursivos 

Propomos cham-la de Colcha de Retalhos, O que se encontra nela 6 pura reprodu 豆o, 

colagem de discursos outros, o que chega a fazer com que o fonoaudi6logo seja 

chamado de professor, reeducador, doutor, etc. A segunda, que tem um compromisso 

quase obsessivo de tentar cientificizar a fonoaudiologia, propomos chamar de 

Interdisciplinar. Esta perspectiva 6 decorrente de um movimento recente (ddcada de 

80), que, preocupada em tomar o fazer fonoaudiol6gico cientifico, provocou 

aproxima6es foradas com outras disciplinas ja reconhecidas no meio cientfico (como 

a otorrinolaringologia, a neurologia, a lingistica, a psicologia cognitivista, entre 

outros). O resultado dessas aproxima6es foi urna fonoaudiologia "de aderncia", com 

aparncia inovadora, original, mas, sobretudo, com um compromisso com o discurso 

cientifico. A terceira, reconhecendo como fundamental as trocas com outras disciplinas, 

preocupa-se em delinear urn objeto prprio. Esta perspectiva reconhece, no entanto, a 

necessidade de levar em consideraao o idiossincrtico, o heterogneo e a 

incompletude da linguagem e do sujeito como constitutivos do seu olhar. Propomos 

chamar esta posi9ao-sujeito de Disciplina de Entremeio. Disciplina de Entremeio, 

conforme prope Orlandi (1996b:23)d uma disciplina no positivista, que no acumula 

meramente conhecimentos, ja que discute continuamente seus pressupostos. Pensamos 

esta terceira posi9ao-sujeito do discurso fonoaudiol6gico como um espao onde circula 

a interlocu o com outras disciplinas e que se deixa afetar pelos efeitos dessas 

interlocu6es. 

Podemos perceber, ento, que o discurso fonoaudiol6gico 6 marcado por trs 

posi96es-sujeito que do conta das diferentes perspectivas da fonoaudiologia. E essas 

trs posi96es-sujeito remetem a forma o discursiva em que seu objeto se inscreve. Ou 

seja, dentro da forma9o discursiva fortemente heterognea em que se inscreve o 

discurso fonoaudiol6gico, h trs posi96es-sujeito, e, conforme a identifica9ao com uma 

das trs, o objeto ser diferente, istod , a concep 言o de fonoaudiologia ser diversa bem 

como diferente ser o seu fazer. 
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4. 0 OBJETO DA FONOAUDIOLOGIA 

Chegamos, ent5o a questo mais instigante deste captulo: qual o objeto da 

fonoaudiologia? Esbo9ar uma resposta exigir que tratemos da questo da 

heterogeneidade. 

Para trabalhar a noao de heterogeneidade d necessario que se possa pensar a 

prpria linguagem como heterognea, o que constitui sua identidade no movimento das 

alteridades no jogo de seu funcionamento discursivo. Authier (1990) retoma a no9o de 

dialogismo formulada por Bakthin para destacar que todo o discurso 6 atravessado pelo 

discurso do outro (ou por outros discursos). Conforme Bakthin, somente o Ado mitico 

estaria isento da questo do jh dito na fala de outro. Segundo o autor (1997: 319-20), 

"nenhuma palavra 6 "neutra", mas inevitavelmente "carregada", "ocupada", "habitada", 

"atravessada" pelos discursos nos quais "viveu sua existncia socialmente sustentada" 

Ao trabalhar a questo da heterogeneidade constitutiva e suas formas mais 

tangveis via heterogeneidade mostrada, Authier aponta que, justamente na tentativa de 

dar uma aparncia de homogeneidade ao discurso, ocorre o lapso, "emergncia bruta, 

produz "buraco" no discurso, elas do a imagem de um espao, de uma sutura 

sublinhada pela costura que o anula" (op. cit.: 34). Assim, pensamos que a tentativa de 

costura, de sutura do discurso fonoaudiol6gico, na tentativa de sustentar seu carter uno 

e transparente (a fonoaudiologia 6 .6.6.6 ), este discurso torna-se esburacado, pois assim o6 

desde a sua constitui9ao (conforme mostramos nas se96es anteriores) 

Conforme Authier, 

"Ao conjunto de fissuras, jun6es que funcionam 
como costuras escondidas sob a unidade aparente de um 
discurso e que a anlise - anlise do discurso, descri9きo 
dos textos literrios e po6ticos, psicanlise ー  pode em 
parte evidenciar como pistas do interdiscurso ou do jogo 
do significante, as formas marcadas da heterogeneidade 
mostrada op6em a retrica da falha mostrada, da "costura 
aparente" (op. cit.: 34). 

Os estudos de Authier nos levam a retomar um ponto fundamental em Anhlise 

do Discurso: a iluso do sujeito como fonte do dizer. A id6ia de que a heterogeneidade 
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constitutiva de todo discurso nos leva a ter cautela em relaao a quilo que 6 "dado a ver" 

em um discurso. Authier alerta que aquilo que 6 mostrado nao 6 s6 o que interessa. Por 

isso, ao trabalhar com o conceito de heterogeneidade mostrada, destaca que ela pode se 

dar sob forma nao-marcad&6. Justamente al podero estar as rela6es com outras 

forma96es discursivas, ou outras posi96es-sujeito, no caso deste trabalho 

Percebemos que no discurso fonoaudiol6gico, frente a necessidade de unificar 

um discurso para "parecer uma profiss乞o" e para, de fato, ascender a condi9谷o de 

reconhecimento, o que ocorreu, como diz Authier,6 um sintoma e uma defesa, que vem 

atona sob forma de uma costura discursiva fortemente heterognea. E justamente esta 

costura presente no discurso fonoaudiol6gico que tratamos de evidenciar com os 

aportes deste capitulo 

Ruth Palladino (1996) aborda a necessidade de a fonoaudiologia circunscrever 

um objeto que tenha uma ordem prpria, abrindo assim a possibilidade de constituti9o 

de um campo de questes particular - o que confeririaa fonoaudiologia um estatuto de 

espa9o disciplinar. A mesma autora coloca que a tradi9乞o em fonoaudiologia 6 a de a 

comunica9do ser tomada como objeto. 

Encontramos em Severino (1996) uma explicita adeso tradi9ao. Segundo este 

autor: 

"Do meu ponto de vista, parece que estamos 
dentro de um campo epistemico abrangido pelas ci6ncias 
humanas, na medida em que a fonoaudiologia esta 
procurando conhecer o homem enquanto sujeito 
comunicante. Sujeito que fala, ouve e escreve para se 
comunicar" (op. cit.: 24) 

O autor prope ainda que se trata de abordar o homem como ser comunicante, 

sem, no entanto, assumir outros campos epistemicos. Podemos perceber que esse tipo 

16 Authier (1990: 32) trabalha com a concep9ao de um discurso constitutivamente heterogneo e, no 
Interior desta heterogeneidade faz a seguinte distin 乞o: ha uma heterogeneidade constitutiva do discurso 
(que nao 6 passivel de anlise) e a heterogeneidade mostrada no discurso. Segundo a autora, "representam 
duas ordens de realidades diferentes: a dos processos reais de constituti9きo de um discurso e a dos 
processos n乞o menos reais, de representa9乞o, num discurso, de sua constituti戸o". Assim, frente ao "isso 
fala" da heterogeneidade constitutiva, responde-se atrav6s dos "como diz o outro" e "se eu posso dizer" 
da heterogeneidade mostrada. A heterogeneidade mostrada, por sua vez, pode ser marcada ou no 
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de inscri9乞o ideologica torna o objeto da fonoaudiologia um mero instrumento que o 

homem, por sua condi9乞o, "ate" necessita utilizar para dar conta de sua adapta o 

social. Silva (apud Freire, 1994) concordando com essa abordagem do objeto da 

fonoaudiologia prope: "a Fonoaudiologia, por ser clnica, por se realizar na intera o 

entre as pessoas que assim se afetam reciprocamente, parece-me caber melhor o objeto 

Comunica o, ainda que polimorfo" (op. cit.: 08) 

Palladino realiza uma dura critica a essa abordagem que toma a comunica9o 

como objeto da fonoaudiologia. Ressalta que, nessa perspectiva, a comunica9ao 6 um 

objeto concebido na articula9乞o de mltiplas ordens (social, somtica, pslquica) 
Segundo a autora, 

essa natureza m丘ltipla do objeto acaba 

determinando vcuos, problemas, deslizes na reflex5o 

fonoaudiol6gica: qual objeto deve ser privilegiado? Com 

qual campo as aderncias devero ser mais extensas? 

Com o social? Com o somtico? Com o psiquico?E 

possivel um discurso assim to esquartejado ser vigoroso? 

Rigoroso?" (op.cit.: 47) 

Dessa forma, concordamos com a autora quando aponta que com um objeto 

"por natureza" m立ltiplo, o que se pode ter e um olhar multiplo, dando a aparncia de 

completude, visto ser um objeto tomado por vrios a ngulos, "por inteiro". A autora 

prop6e ainda que seria interessante e instigante que a fonoaudiologia pudesse lidar com 

as no96es de singularidade e dispers豆o17 (buscadas em Orlandi) em oposi9ao a iddia 

de inteireza e completude. Palladino refere Orlandi ao dizer que a Anlise do Dlscurso 

reconhece a dispersao das disciplinas como uma necessidade que se sustenta na prpria 

rela9o do conhecimento com a linguagem (com o discurso), sendo esta sempre sujeita 

a interpretaao (Orlandi in Palladino, 1996: 48). Conforme ja apontamos na se9ao 3 

deste capltulo, "o discurso e uma dispersao de textos..." e o discurso fonoaudiologico, 

particularmente,e composto por textos muito heterogneos. Conforme pudemos 

" Lembramos que a no頭o de dispersao encontra-se trabalhada em Foucault (1995: 36-7). 0 autor aponta 
que enunciados dispersos 釦miam um conjunto （おmiam uma unidade) quando se referem a um も  nico e 
mesmo objeto. 
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analisar na se9o anterior, as vozes da pedagogia, da medicina, da linguistica, da 

psicologia cognitivista, do discurso tcmco!mecanicista e do discurso cientifico marcam 

forte presen9a no discurso fonoaudiol6gico. Lidar com a singularidade de uma 

configuraao discursiva to heterognea, ao mesmo tempo em que se puder reconhecer 

os limites da disperso, ainda um desafio para a fonoaudiologia 

Palladino lembra que ha muito tempo os fonoaudi6logos lidam com os efeitos 

da tarefa de desenvolver um projeto baseado nos principios de comunicaぐdo. A autora 
alerta: 

no ha objeto em torno do qual se faa 

necessaria e possivel a teoriza 乞o. E a constru9ao de um 

discurso 6 condi9ao para a sobrevida da a rea. A 

Fonoaudiologia nao precisa de um titulo que a legalize; 

diferentemente, precisa de literaliza9ao. "(op. cit.: 45) 

Podemos dizer que ainda ha pouca produ9谷o te6rica que subsidie o pensar e o 

fazer fonoaudiol6gicos. A necessidade de literaliza9ao'8 e destacada em fun9乞o de, 
segundo afinna Palladino (op. cit: 50), a tradi9ao oral ser tra9o forte na rea. Outro fator 

importante de ser considerado e que por se tratar de uma disciplina "prtica", dispensa a 

fonoaudiologia um compromisso com a teoriza9ao. Palladino e incisiva ao dizer que a 

fonoaudiologia 6 iletrada 

Em Authier-Revuz (1998: 20-28) encontramos a no9ao de ndo-coincidncia do 

dizer que nos parece muito interessante para pensarmos a questo da heterogeneidade 

do discurso fonoaudiologico. A autora prop6e o desdobramento em quatro campos de 

"n豆o-coincidencia" do dizer: 

a) nao-coincidencia interlocutiva entre dois co-enunciadores; 

b) n谷o-coincidencia do discurso consigo mesmo, afetado pela presen9a em si 

de outros discursos; 

18 Embora o conceito nao figure nos dicionrios, acreditamos que a autora esteja utilizando a expressao 
"literaliza o" no sentido de teoriza o e nao de literalidade. Ao menos esse 6 o sentido (o de produ9乞o 
te6ricの  por n6s pretendido. 
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c) no-coincidencia entre as palavras e as coisas; 

d) n乞o-coincidencia das palavras consigo mesmas, afetadas por outros 

sentidos, por outras palavras, pelo jogo da polissemia, da homonimia etc 

Authier-Revuz mostra que estas marcas de no-coincidencia s乞o especies de 
mdscaras, derivadas de um processo de denega9乞o. Particularmente, neste trabalho, 

interessa-nos o item "b", a nao-coincidencia do discurso consigo mesmo, afetado pela 

presena em si de outros discursos. A autora parte do principio, assim como em seu 

artigo de 1990, de que todo discurso se produz no meio do j-dito dos outros discursos 

Encontramos nas palavras de Authier-Revuz respaldo para aquilo que nos deparamos 

em nossas analises: 

"Assinalando entre suas palavras a presen9a 
estranha de palavras marcadas como pertencendo a um 
outro discurso, um discurso esbo9a em si o traado ー  
assinalando uma "interdiscursividade representada" ー  de 
uma fronteira interior/exterior" (op. cit.: 23) 

I 

E nesse espao de no-coincidencias que o sentido se nutre de heterogeneidades, 

mas 6 tamb6m onde, opondo-se a sua dispers乞o, se protege sob forma de unidade, 

promovendo uma certa "fixidez" do signo. No entanto, Authier-Revuz nos mostra que 

na contradi9言o entre o UM e o N O-UM19 da-se o furo no tecido do dizer, fazendo com 

que a nao-coincidencia apare9a sob forma de costura aparente. As pistas que 

encontramos como costura aparente no discurso fonoaudiol 6gico esto, portanto, no 

movimento entre a falha da n豆o-coincidencia e sua sutura enunciativa 

Ao concluirmos este capitulo, gostaramos de enfatizar que atravs da reflexo 

que trouxe a tona dados da mem6ria da fonoaudiologia, pudemos evidenciar diferentes 

formas que fizeram com que este campo de conhecimento viesse a "ter voz". Estas 

diferentes formas apresentaram-se algumas vezes disfaradas, outras vezes distorcidas, 

mas o fato 6 que elas foram e sao constitutivas daquilo que se chama o discurso 

fonoaudiol6gico. A heterogeneidade que constitui o discurso fonoaudiologico, 

19 De acordo com Authier-Revuz, os termos Um e No-Um sao tomados, respectivamente, como 
totalidade e no totalidade. 
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evidenciada no decorrer deste capitulo, nos faz acreditar que nao se trata de uma forma 

de se ver, de se pensar ou de se trabalhar em fonoaudiologia. Acreditamos que, 

conforme os efeitos de sentido maiores ou menores de determinada posi9谷o-sujeito no 

discurso fonoaudiol0gico, assim tambdm ser delineado o objeto2o em questao no 

trabalho clinico. Poderamos dizer ainda que esta no 6 uma decis谷o tomada a priori, ou 

seja, conscientemente. Devido a uma posi9o de alteridade que temos em rela9aoa 

linguagem, nos resta simplesmente "sofrer" os efeitos que dessa rela o emanam. Ee 

justamente desta questo - a rela o do sujeito com a linguagem - que trataremos no 

prximo capitulo 

20 Aqui encontramo-nos em um terreno pol己mico e contemporneo nas discusses acerca do objeto da 
fonoaudiologia. As discuss6es mais recentes tm provocado um deslizamento na tomada da comunica9o 
como objeto. No entanto, h自  ainda muitos questionamentos acerca do objeto da fonoaudiologia: seria a 
linguagem ou a linguagem numa concep9読o patol6夢ca'? Nossa tend6ncia 6 tomar o objeto da 
fonoaudiologia como sendo a linguagem com altera96es 
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Capitulo II: A ILUS6RIA TRANSPAR血NCIA DA LINGUAGEM 

1. REFLEX6ES SOBRE O SUJEITO 

1.2 A histria do sujeito na linguagem 

A forma mais justa de apontarmos marcas fundantes nos estudos do sujeito na 

linguagem nos leva irremediavelmente a evocar o mestre genebrino. Os estudos de 

Ferdinand de Saussure2' transformaram a linguistica, ordenaram os estudos em 

linguagem e seus efeitos at6 hoje provocam trabalhos de deslocamento no a mbito da 

linguagem 

Lutando contra os estudos diacrnicos da poca, esse autor situa importantes 

fundamentos no estudo da linguagem, atravs daquilo que chamou de perspectiva 

sincr6nica, uma via de acesso ao estudo das estruturas da lingua 

No entanto, seu passo mais enftico foi a delimita 乞o do objeto da linguistica - 
e suas repercuss6es22. Saussure institui a lngua como 

"...um produto social da facii1d2de dc lina119or 
um coniunto de convenc6es nececcAriRg 只  dnfq-1,,c rci,- 

COrpO social para permitir o exercicio dessa faculdade nos 
individuos" (1974: 17) 

Ao definir a lngua (um sistema de signos, descrito em termos de rela96es 

internas, onde um elemento depende dos demais elementos do conjunto) como o objeto 

da linguistica, Saussure o faz em oposi9ao a no9ao de fala 

Para o autor, afala 

"...6 sempre individual e dela o individuo 6 

21 Seu livro "Curso de Lingustica Geral"6 uma obra p6stuma, publicada em 1916. Foi organizada por 
dois alunos seus (Charles Bally e Albert S6chehaye) a partir de manuscritos de Saussure e anota9うes de 
aulas. 
22 Detalharemos outros aportes saussurianos de relev含ncia para a釦noaudiologia mais adiante, ainda neste 
captulo. 
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sempre senhor" (op.cit.: 21) 

Fala, para Saussure, sendo algo do a mbito do individual, n乞o cabe em princlpios 
de generalidade 

Essa cisao, que definiu a dicotomia lingua/fala, acabou por deixar de fora dos 

estudos da lingustica no s6 a fala, como tamb6m aquele que atravs dela se manifesta 

-o sujeito. 

Com essa cisao, os estudos da linguagem ficaram divididos entre aqueles que a 

tomavam somente considerando sua estrutura e funcionamento internos (que ficaram 

conhecidos como estruturalistas) e, posteriormente, aqueles que, insatisfeitos, 

acreditavam ser necessario levar em considera o elementos externos a estrutura da 

lngua para que se pudesse compreender seu funcionamento. Era como se houvesse urna 

distin9o entre a "lingulstica da lingua" e a "lingulstica da fala", conforme havia 

apontado Saussure. 

Faremos aqui uma pequena pausa, pois ao realizarmos um resgate dos teoricos 

que estudavam os elementos "externos" como fundamentais para a concep9ao de 

linguagem, deparamo-nos com o trabalho de Michel Bral. Acreditamos que os 

primordios dos questionamentos sobre a relaao entre o sujeito e a linguagem podem 

tambem ser encontrados nas contribui96es feitas por este autor, sendo o embri言o de 
suas id6ias retomado e aprofundado posteriormente por Benveniste23 

Bral viveu em urna 6 poca em que primavam os estudos naturalistas na a rea da 

Lingulstica, ja que ela era definida como uma ci6ncia natural24. Assim, os parmetros 

eram os das ciencias exatas. Michel Breal , opondo-se a essa posi9ao, escreve em 1897 

a obra "Ensaios de Semantica"25. Na referida obra, o autor coloca a lingu1stica como 

historica e humana, e nao como uma ciencia natural, defendendo para a lingustica 

23 、  r 一一」ー一‘一  ど  ,一一一一一一一‘一  」一一」一一一一  一ー一  一  ‘ーーー  エぐーーエ」一  一一一  T T 一一一一：一一  一一一一」.一  一一一一  一  一一一一ー‘＝ー  エパoCmafiLo, ヒ ir"Por Lanie uesureai gue a しじsじ uヒェeliUIU4 Po' 工ン・DeUVeLUSLC aP011121. Paia a guesLao 1a 

subjetividade na linguagem ser fundada pela via da intersubjetividade, conforme veremos mais adiante 
24 Os chamados "inatistas" da poca consideravam a linguagem como um organismo vivo, ou seja, a 
linguagem tinha processos previsveis, algo como um "ciclo de vida", correspondendo analogicamente aos 
seres vivos. 
25 Michel Bral cunhou o termo "sem antica", sendo assim o precursor dos estudos de sem含ntica n豆o- 
formalista. Foi mestre de Saussure e Benveniste, entre outros. 
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paradigmas prprios das cincias humanas: rela es de transformaao山 linguagem, 

explicadas por fatos histricos e pelas rela es do sujeito com a linguagem -6 a 

inscri悼o do homem na linguagem. Segundo o autor, no capitulo‘負Linguistica 6 uma 
Ciencia Natural?": 

“ ・00hjeto de que trata 巨 linguistic司 n言o existe 
na natureza. A linguagem 6 um ato do homem: ela nきo 
tem realidade fora da atividade humana 1...!. Tudo na 
linguagem vem do homem e se endereca ao homem" 
(1992: 195) 

Nota-se neste texto uma preocupa きo de Bral em opor-se a tendncia 

naturalista da lingustica, pelo vis das transforma6es histricas da linguagem. Articula 

tambdm um lugar para a subjetividade na an豆lise da linguagem 

"A linguagem tem sua morada e sua sede em nossa 
inteligncia; no seria possivel concebe-la em outro lugar 
Se ela nos precede, e sobrevive a ns,6 que ela existe na 
inteligncia de nossos concidados como na nossa,6 aue 
ela existiu antes de ns em nossos pais, e de nossa parte 
ns a transmitimos a nossos filhos" (op. cit.: 197) 

Bral pro加e que o sentido das palavras 6 dado pela histria. Destaca que a 

transfonna o dos sentidos no depende dos objetos, mas da rela 言o entre o homem e a 
histria. Coloca ainda que o lugar mais idiossincrtico na lingua 6 o da significa o, 
pois a rela9言o entre sentido e linguagem no6 especular. Quando o homem usa a 

linguagem, movimenta-se em um mundo de abstra6es. A linguagem d uma "tradu o" 

da realidade, uma transposi9o na qual os o可etivos figuram generalizados e 
classificados pelo trabalho do pensamento. O autor questiona a rela加entre verdade e 

realidade, mostrando que a verdade 6 um recorte da realidade, uma verdade d uma 

verso da realidade. Para Bral no h como tratar a linguagem sem considerar a 
significa9乞o. Ou seja, ele frisa que a linguagem 6 feita de signos e seu carter 
fundamental 6 simbilico e no natural. 

Vrias idias apontadas por Bral so facilmente reconheciveis como 
inspiradoras de pensamentos aprofundados e desenvolvidos por Emile Benveniste. O 
conceito de su可etividade na linguagem, a teoriza9きo sobre as marcas linguisticas que 

apontam para pistas enunciativas, entre outros, so exemplos dessa heran9a deixada por 
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Bral a Benveniste. Um ilustrativo exemplo disto encontra-se no capitulo "O Elemento 

Subjetivo": 

"O homem ao falar est to 1onge de c AnQiderlrn 
iflhifl(It C mla- obServadnr deRi _t ..__caA - n,，一  ”ハA。  一一…ー…v vv'"v vv'’しlvaum UVSLHICrCSSaUO que ixxie se 
luloar,ao irnfrio.aue a narte nne i - -Pd' - eimA。，，ー  Jー口ー’"vYv昌よ、‘叫w, jLi a paz'c queC ic Sc ua a si mesmo 
na Imguagem e desproporcjonaa. Sobre 分  s frg nqviac 
no verbo, na uma oue ele se reserv,df, mMt-, *hcf1l,+, 
que se COllvenClonou Chamar -' 	 ュ。。一，,，い一 al」，  '111"~'～…ー～工v"u"'LJ.4UIdL 4Primeira). vesse moao de 
(n(e Sua lllmvl(11】ahdade nn l・pぐtハ Aハ．”,iて一”，一  へ，ー、‘一 A vl~v 。ー ‘""lY~wユuuauに wi resto ao universo.Uuanto a 
segunaa 	da n豆O llos digt,lnci分 -.il, _.1__11, - -.- - -1一，、人一  ーー口ーー一 rー～ー’～…4よ“vi"J' uioiauia4 a rnua muito ae nos 
mesmos, ja que a segunda pessoa n豆o tem outra razo de 
ser que a de acharse interpelada pela primeira. Pode-se. 
pois, dizer que s6 a terceira vessoa renresent i 	，扇  
objetiva da linguagem". (op. cit.: 161) 

E um tanto evidente o reconhecimento, nesta passagem, da origem das idias 

trabalhas por Benveniste, em "Da Subjetividade na Linguagem", em "O Aparelho 

Formal da Enuncia o", em "As Rela6es de Tempo no Verbo Frances" e em "A 

Natureza dos Pronomes Pessoais". Isso, sem falar da concep9乞o no-formalista da 

linguagem desenvolvida por Bral e seus efeitos no decorrer de toda obra 

benvenisteana. 

Seguindo ento esta via, 6 oportuno destacar a加rma marcante com que Emile 
Benveniste(1991）・ em "Da su可etividade na Linguagem", resgata o sujeito. Diz 
Benveniste: 

"A linguagem est na natureza do homem. aue 
n豆o a fabricou I...ノ  Todos os caracteres da linguagem, sua 
natureza nao material, seu funcionamento simb6lico, se" ー  ー一一ーーーーー‘～…～  口“"vv“レv, OしU 

arranjo articulado, o塩加 de mie ten1i lll,， ‘与ハhf。“AH・；A 一一  一．． 	ー 	ー‘一ーーーーーー… vー“v""v,Ja 
sao suncientes rara tornar siignit,Aにtり aeeim'1～、言ハ  一ーー  

一 	 ー工ーーーーー  ーー一  ーーー‘"~"Y'“ノ  “ "“」  

instrumento, iue tende 2 3iにgi 、'!,r A '- kへ  ' ', I、  
propriedade da linguagem". (1991: 285) 

O que percebemos na obra benvenistearia e que ao aprofundar as id6ias de Bral 

acerca da relaao do homem com a linguagem, o autor realiza um resgate do sujeito que 

havia sido deixado de lado na cis言o lngualfala e apagado pela fora dos estudos 

estruturalistas que primavam na e poca. Benveniste propunha a linguagem como 

constitutiva do sujeito, fundando assim uma realidade psicol6gica consciente, conforme 

podemos observar na seguinte passagem 
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"E na e pela linguagem que o homem se constitui 
como sujeito, porque s6 a linguagem funda na realidade, 
竺 sua realidade, que 6 a do ser, o conceito de ego. A 
subjetividade de que tratamos aqui e a capacidade do 
locutor de se colocar como sujeito" (1991:286) 

E necessario ressaltar que um dos efeitos da abordagem benvenisteana de sujeito 

corre o s6rio risco de configurar o sujeito do enunciado como senhor absoluto de seu 

dizer, fonte "consciente" de seu discurso. Reduzir a questきo da subjetividade na 

linguagem a possibilidade de enuncia o dos pronomes pessoais26, tal como e feito, a 
ttulo de "aplica9乞o prtica" de sua obra a fonoaudiologia, e expor-se ao risco de um 

reducionismo te6rico (tanto no campo dos estudos da linguagem, como no campo 

terapeutico) e clinico, cujos efeitos podem ser, entre outros, o retomo ao ideal narcisico 

de sujeito e a concep9乞o de pleno controle de seus atos - a linguagem, por exemplo - 
por parte do sujeito. 

As quest6es que inquietavam Benveniste eram interroga6es que mobilizavam, 

nos anos 60 (embora muitos textos do autor tenham sido escritos na dcada de 50), 

teoricos franceses que estudavam marxismo, psicanlise e lingulstica. Desta geraao, 

uma serie de expoentes articularam questes comuns. E o caso de Pecheux, Foucauli, 
Lacan, Levi-Strauss, entre outros 

Apesar de muitas intersec96es, pode-se dizer que n谷o se configurou, na 

lingulstica tradicional, uma preocupaao em formular uma teoria do sujeito. Ao 

reconhecermos a valiosa contribui9乞o de trabalhos como o de Benveniste, temos 

tamb6m a necessidade de apontar qual no9o de subjetividade e de linguagem est em 
jogo para o autor, porque nos termos por ele colocados (eu= sujeito = conscincia) tal 

no9ao parece um tanto perigosa27. Concordamos com Normand (1996: 147), quando diz 

26 No texto "A Natureza dos Pronomes", Benveniste ilustra atravs dos pronomes pessoais, o 
funcionamento da deixis como indicadora, na instncia do discurso, da funda o da intersubjetividade 
Segundo o autor, o "eu" (assim eく皿Iく〕。 "tu", os demonsti ativos e os advrbios de tempo e lug司師 pode 

se貢dentificado pela inst合ncia do discurso que o cont6m. JE o mesmo no ocorre com a chamada "terceira 
pessoa'' ー  ele~que remete no a ela mesma, mas a uma situa9谷o "objetiva". Benveniste designa a "terceira 
pessoa" como uma "no-pessoa" (1991: 283) 
27 Uma forma diferente de lidar com esta questao foi a formula 豆o reRlizada por Lacan. Partindo da no9ao 
de enunciado/enuncia o, Lacan vai buscar na linguistica elementos que 	auxiliam a psicanlise a articular 
uma teoria sobre o sujeito.E a que Lacan utiliza fundamentos da linguistica para ressituar a no9ao de 
sujeito (psiquico), fundado na linguagem. Lacan realiza uma releitura do texto freudiano influenciado, 
entre outras, pelas contribui96es da lingustica (principalmente de Saussure, Benveniste e Jakobson). As 
no96es de significante, enunciado/enuncia車o, de deslocamentos metafricos e metonmicos so por ele, 
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que a teoria da enunciaao implica um刈eito, mas no faz a teoria desse sujeito 

Seguindo nossas reflexes sobre a histria do sujeito na linguagem,6 inevitvel 

apontarmos alguns efeitos dos estudos formalistas da linguagem. Na esteira da 

formaliza o dos estudos lingusticos (em contraposi9ao s correntes estruturalistas), 

Noam Chomsky pro加e, atravs da chamada abordagem gerativista, uma teoria 

lingustica que lida com o falante/ouvinte ideal, concebendo uma comunidade de fala 

completamente homognea, que conhece sua lingua perfeitamente bem. Nessa 
concep9言o de linguagem, a condi9o de sujeito torna-se idealizada, e a rela o desse 
刈eito com a lingua 6 tomada como um saber inato. 

Os efeitos dos estudos gerativistas encontram-se ainda hoje fortemente inseridos 

nas produ6es linguisticas contemporneas (assim como seus efeitos no discurso 

fonoaudiologico, conforme destacamos no captulol deste trabalho). Sua herana 

maior foi a concep 豆o inatista de linguagem, centrada na competncia linguistica do 

falante nativo de cada lingua. 

Esta concep9o come9ou a ser questionada por estudiosos que buscavam 

entender a linguagem do sujeito em sua rela きo com os aspectos que remetem a uma 

exterioridade (aspectos sociais, culturais, ideol6gicos). Destacam-se aqui os trabalhos 

de Labov, Ducrot, Pcheux, entre outros 

Para finalizar, retomamos a questo do resgate do sujeito nos estudos da 

linguagem. Consideramos que o mdrito de Benveniste珂 sua grande preocupa o em 

retomar os conceitos da linguistica por um vi6s que reintroduzisse a concepo de 

sujeito e a rela o com seu dizer. O autor afirma: "Muitas no6es em linguisticaJ ノ  
aparecero sob uma luz diferente se as restabelecemos no quadro do discurso"(1991 

293). 

As reflexes que fizemos ate este ponto nos convidam a perguntar acerca dos 

efeitos dos ditos emprstimos da linguistica tomados pela fonoaudiologia. Certamente, 

a concepo da rela o entre sujeito e linguagem "herdada" pela fonoaudiologia estar 

na dependncia de qual (ou quais) enfoque(s) linguistico(s) circularam e produziram 

ento, revisitadas加uz de uma teoria do suje如  

42 



(ou no) efeitos no discurso e na prtica fonoaudiol6gica. Dessa forma, poder-se-ia 

parafrasear Benveniste, apontando que muitas noぐ6es emfonoaudiologia aparecem sob 

uma んz dy'erente se as restabelecemos no quadro do discurso. E 6 pelo fato de 

aceitarmos o convite/desafio de Benveniste que passaremos a discutir a questo do 

sujeito no 合  mbito do discurso, o que acreditamos ser uma interessante contribui9o え  
fonoaudiologia. 

1.2 0 Sujeito na Andlise do Discurso 

O sujeito da AD n豆o 6 nem tao ideol6gico (como no materialismo histrico), 

nem t乞o subjetivo (como o na Teoria da Enunciaao e na Psicanlise). Ele tamb6m no 

eevidente, como o sujeito linguistico28. Alias nao d o, mas um sujeito. も  um sujeito 
hist6rico-social. 

Acompanhamos Indursky (no prelo) em seu texto "A fragmenta o do sujeito 

em Analise do Discurso", no qual a autora situa as formula6es e reformula96es da 

no9乞o de sujeito na teoria da Anlise do Discurso. Segundo a autora, Pecheux em 1969 

concebe o sujeito como "um lugar determinado na estrutura social". Ja na reformula o 

da teoria em 1975, juntamente com Fuchs, Pecheux passa a falar em "uma teoria da 

subjetividade, de natureza psicanalitica". E6 em "Semantica e Discurso", tamb6m de 

1975, que Pecheux, articulando as no96es de inconsciente e de ideologia, prop6e o que 

chamou de "uma teoria nao-subjetiva da subjetividade" 

Pode-se dizer que, em AD, o sujeito 6 controlado pelo discurso, e no 

"controlador" do mesmo.も  um sujeito descentrado: n乞o 6 dono do saber, nをo6 dono do 

dizer. Ele simplesmente assume enunciados que ja foram ditos. Isto tanto6 verdade, 

que, para a AD, o sujeito de um discurso (aquele que por ele se responsabiliza), nem 

sempre 6 aquele que diz "eu"29 

Encontra-se em Orlandi a referencia a ilus乞o subjetiva como constitutiva do 
sujeito talante: 

28I・、  ‘ ・一，‘ ",‘・ 	‘ ！一  '~O suielto ftnguistico aaui e tomado como o suieito da mlaterialidade (da teoria sintatica). 
'o1、一 	 ‘ 工  -- ?ara aprottindar essa questao e Importante examinar o texto"" Reiatono ?inotti: U Jogo !'ohtonico das 
Representa96es no Ato de Argumentar", de Freda lndursky (1989), onde a autora analisa a posi9瓦o-sujeito 
evidenciada no relat6rio da equipe m6dica que tratou de Tancredo Neves 
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esta repiseu disc熱鰻鴛舞[nguagem e tambma fonte exclusiva deseu dizer nasce em 

outros dos textovez, so鷺鰻Lo devi)rmaes ide鴛sivo, as palavras,ivas que, por sua'(1996a: 158) 

Segundo Pecheux & Fuchs (1993: 169), s乞o as forma96es discursivas que 

determinam "o que pode e o que deve ser dito" a partir de uma posi9言o dada em uma 
conjuntura dada. 

Conforme destacamos acima, o sujeito da ADe duplamente interpelado: pela 

ideologia e pelo inconsciente (Pecheux, 1995: 152-3). Sendo dotado de inconsciente, 

nem sempre domina o que esth produzindo e nem tem controle de sua interpela9o 
ideol6gica. 

No entanto, apesar de nao dominar aquilo que diz, o sujeito tem a iluso de ser a 

fonte de seu dizer. Esta ilusao discursiva de ser a fonte do sentido 6 o que Pecheux e 
Fuchs (1993: 168) chamam de Esquecimento n。  1 (de base linguistica). Ao mesmo 
tempo, o sujeito tem a ilus谷o de domnio daquilo que diz, de ter um saber absoluto de 
seu processo de enuncia9乞o, ao dominar as estrat6gias discursivas de seu dizer. Esta 
segunda forma de ilusao, Pecheux e Fuchs denominam Esquecimento no 2 (processo 
discursivo). Estas duas ilus6es s乞o constitutivas daquilo que imaginariamente 
chamamos de sujeito do discurso 

Entretanto, o duplo assujeitamento (a ideologia e ao inconsciente) tira do centro 

o indivduo como fonte de seu dizer (o chamado "sujeito psicolgico", consciente de 

seu dizer). H sempre um j-la, na exterioridade do sujeito que o captura e o atravessa, 

remetendo seu dizer a outros dizeres que esto em circula9o 

A no9ao de exterioridade e aqui constitutiva da ideia de sujeito que queremos 

apresentar: e a exterioridade que assujeita o indivlduo em relaao a possibilidade que 

ele tem de dizer desde uma forma9乞o ideol6gica (F.I.) 

Aqui cabe destacarmos a posi9ao de Lier-De Vitto em rela9o a esta questo 

"O ideol6gico, afetado pelo linguistico, remeter a 
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redes de sentidos, no a um conjunto de representa96es 
desligadas da linguagem. Ou seja, o linguistico (a) nao6 
algo que mapeia significados constituidos 
independentemente dele. Desse modo, "ideologia" passa 
explicitamente a implicar aquilo que se designa como 
"mem6ria linguistica". Essa reviravolta atrela 
irremediavelmente o sujeitoa linguagem." (1995: 165) 

A interpela9ao ideol6gica nos remete ao j-dito que assujeita aquele que fala ao 

que pode e deve (ou ao que nao pode e nao deve) ser dito de um certo modo. Esse 

assujeitamento ideol6gico de que fala Pecheux, na verdade,6 uma retomada da 

proposta de Aithusser (em Ideologia e Aparelhos Ideol6gicos de Estado), onde "o 

individuo d interpelado como sujeito pivre] para livremente submeter-se d s ordens do 

Sujeito, para aceitar, portanto pivremente] sua submisso "(1980: 102) 

O sujeito da AD, como j foi dito,6 um sujeito descentrado. A AD trabalha com 

este pressuposto, partindo de um ponto distinto daquele da teoria da enunciaao (a qual 

prope um sujeito forte, onisciente, "dono" de seu discurso) 

Encontra-se uma interessante defini9ao de sujeito da AD em Brand豆o 

"Na perspectiva da AD, a no9ao de sujeito deixa 
de ser idealista, imanente; o sujeito da linguagem nえo6 o 
5切eito em si, mas tal como existe socialmente, 
interpelado pela ideologia. Dessa forma, o sujeito no 6 a 
origem, a fonte absoluta do sentido. noraue na sua fala 
~．‘ー～,Iん11ー  ーー  エ  ー  30" /，ハハノ  ハー  outras falas se dizemJ" ". (1996: 92) 

Tal iluso discursiva, conforme Pecheux (1995: 16 1-2),6 resultado do 

assujeitamento que cria a iluso constitutiva do efeito-sujeito3 ' como fonte de sentido 

Portanto, o sujeito da Anlise do Discurso e fruto de uma ilus乞o, a ilusao 

constitutiva de ser a fonte de seu discurso. Conforme Indursky (1997: 33), apesar do 

sujeito ser interpelado e dotado de inconsciente, ele acredita-se livre e percebe-se como 

plenamente consciente. H ai um efeito de apagamento da idia de assujeitamento, 

como se o sujeito esquecesse que, tanto ele como seu dizer, so necessariamente 

incompletos 

30 Os grifos sをo todos nossos 
31 Efeito-sujeito para a Anlise do Discurso 6 a identifica9ao p'ena e absoluta com o saber da forma o 
discursiva,com o dizer d阿uela p0孟9ao-sujeito. Por isso cria a iluso discursiva do s可eito como fonte de 
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Cabe aqui lembrarmos as coloca6es de Orlandi e Guimares, em "Unidade e 
Disperso": 

"A evidncia 叱 que eu e tu somos sujeitos, tal 
como a certeza da significa9豆o, isto6 , a evidncia da 
transparncia da linguagem,6 , como dissemos, um efeito 
1teolgico (elementar)" (1988: 20) 

O sujeito do dizer se instala como efeito de sentido (o sujeito do discurso), numa 

fun o de assujeitamento a algo determinado em outro lugar, num lugar de 
interdiscurso. 

Os aportes de Courtine (1982) nos permitem tratar a forma o discursiva como 
heterognea・  Sendo assim・ a forma-sujeito que a organiza 加mb6m d dotada de 
heterogeneidade em rela o a si mesma. Como prope Jndursky (no prelo), a forma- 

sujeito abriga a diferena e a ambiguidade em seu interior 

Assim, podemos dizer que, no interior de uma forma9きo discursiva, as fronteiras 
se deslocam・ podendo comportar a coexistncia de diferentes posi9es-sujeito. Segundo 

Courtine (1981: 49), as fronteiras de uma forma o discursiva se movem para acomodar 

saberes que migram, que veem de fora, do interdiscurso, "fronteiras cujo fechamento 

extremamente instvel". De acordo com Indursky, (op. cit.), da mesma forma que uma 

forma9o discursiva d heterognea, o sujeito tamb6m o島 pois a forma-sujeito mostra-se 
fragmentada, como consequncia da dispers谷o das posi96es de sujeito 

A questo do sujeito, portanto, encontra-se relacionada ao seu processo de 
identifica o com a釦rma o discursiva (ou com a posi9o de sujeito) dominante, na 
qual sujeito e sentido so constitudos. Essas forma6es/posi9es esto ligadas ao 

processo de interpreta o que atribui sentidos sistemticos aos enunciados, dentro 

daquela mesma formao discursiva ou posio・sujeito, por sua vez determinadas por 

uma formaao ideol6gica que as sustenta. Por isso se diz, em Analise do Discurso, que 
a mudan9a de posi9豆o-sujeito do enunciador em questo implica mudana de efeito de 
sentido. 

A AD pensa o sujeito e sua consequente relao com a linguagem como 
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resultante de uma relaao n豆o transparente, e sua rela 乞o com a constru9乞o dos sentidos 

adv6m de seus processos hist6rico-sociais32 (constitutivos da prpria significa9乞o do 

discurso). A subjetividade, em AD, passa, portanto, pela identificaao com uma FD 

E fundamental destacar que o sujeitoe atravessado pelo dizer dos outros, mas no 

6possvel situar sua "fonte", seu sentido "originario" 

Henry (1992: 106) destaca que, em Foucault, no ha, no nivel enunciativo, 

efetivamente um sujeito, mas uma posi9o de sujeito suscetivel de ser ocupada por 

indivduos diversos. De fato, constatamos isso em Foucault (1995) 

"Descrever uma formulaao enquanto enunciado 
no consiste em analisar as rela6es entre o autcr P rt fliP ー  ー  ’ ー  ー  ー  ー一一一  ー  ～  ーー‘、I' v v ，“、ノ  

PIP (117 (ou1mic Ai7e1. ,',, digにe cPl,, -"Arロ，．、  ”,。。  a.，、  ー～  “工一  W“ り“上J uよLしら  Uu uIさ5じ  sじin querer), mas em 
aeterminar a nosicao aue m、dP P deve (V'iiflm．十ハAハ  
individuo para ser o sujeito" (on cit ・  1つ6、  

Em Henry (1992: 138), encontramos ainda uma interessante proposi9o acerca 

do sujeito. Abordando a questo da concep 乞o de "sujeito da cincia", o autor adverte 

para o risco de, pela via da complementaridacle, realizar-se uma identificaao entre 

sujeito e indivlduo (enquanto corpo orgnico, objeto natural).E esta equivalencia - do 

sujeito falante identificado s condi96es fisiol6gicas de fona9ao - que percebemos 

circular no a mbito da fonoaudiologia. A concep9ao de sujeito falante em 

fonoaudiologia est fortemente ligada a imagem de um cerebro ntegro, pregas vocais 
intactas, estruturas orofaciais (l自bios, dentes, lingua, etc) em bom estado e vias 
auditivas inalteradas 

As ideias inatistas de linguagem sao contestadas por Henry, e a rela9乞o entre 

sujeito e linguagem, do seu ponto de vista, aponta para a questo da incompletude 

constitutiva do sujeito e da linguagem 

"O sujeito nao preexistea linguagem mesmo se 
esta no6 suficiente como tal para constitui-lo. Toda id6ia 
de preexistencia do sujeito a linguagem (cujo correlatoe 
sob uma forma ou sob outra a reduao da linguagem a um 
instrumento desse sujeito individual ou coletivo) passa por 
cima da distinao entre individuo e sujeito e perde, ao 

32 A questao da historicidade entra aqui no sentido de historicidade dQ texto, pensando como a matdria 
textual produz sentidos. 
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mesmo tempo, a dimens乞o do sujeito propriamente dita" 
(op. cit.: 182-83) 

O sujeito do discurso cientifico - com o qual a linguistica lida e, assim nos parece, 

a fonoaudiologia tamb6m - exclui a falta. Trata-se do sujeito do ideal positivista, sem 

inconsciente, adequado a seu objeto. Portanto, seu discurso 6 um discurso fechado, sem 

faltas. 

Encontramos tamb6m em Mariluci Novaes (1996: 61) uma crtica a perspectiva 

que entende o sujeito como sujeito psicol6gico33 , por n言o levar em considera9o a 

rela9ao com uma alteridade, com a materialidade da lingua na qual um sujeito e um 

outro emergem como efeitos de sentido. Segundo a autora, nessa perspetiva, o lugar da 

alteridade 6 apagado, na medida em que os sentidos "falam por si" 

Encontramos em Leite (1994) uma importante reflexao acerca das quest6es do 

sujeito e do sentido nos inicios da linguistica como cincia (desde a virada do s6culo, 

com os ensinamentos de Saussure). A autora destaca ainda o lugar privilegiado que tais 

quest6es tomaram para Pecheux, na medida em que ele afirma a necessidade de uma 

teoria (nao-subjetiva) do sujeito, de natureza psicanaltica, como um dos aportes 

importantes da anlise do discurso. Cabe aqui destacar as palavras de Leite (op. cit.: 37) 

a este respeito: "... na medida em que aquilo que se demanda da Psicanlise, desde uma 

teoria do discurso, restringe-se a uma teoria n谷o-subjetiva do sujeito, a qual no saberia 

se resumir apenas na dimens乞o do significante lingustico, ...". O importante, segundo a 

autora, e estarmos atentos para que nao se caia em mais um reducionismo de tomar as 

rela6es entre subjetividade e linguagem pelo vi6s de uma leitura forada, adaptada e 

at6 mesmo colada, oriunda de distor6es do tema. O que se prope atrav6s de um olhar 

que permeia a anlise do discurso 6 provocar um deslocamento na posi9ao centrada e 

onipotente de um sujeito "dono de seu dizer". Conforme Leite, tomar aquilo que se 

chama de real da lngua34 unicamente como sin6nimo da materialidade linguistica e 

configurar como sujeito aquele que enuncia o pronome "eu"6 cair na armadilha de 

33 Segundo a autora, o sujeito psicol6gico, pretendido por algumas teorias como controlador de seu dizer, 
seria aquele que tem pleno controle sobre si mesmo e, por consequ6ncia, tamb6m teria pleno controle 
sobre a血guagem e seus sentidos transoarentes (ao. cit.:371 

o conceito ae reai aa iingua aponta para o impossivei inscrito na ornem cia propna lingua, tie remete- 
nos ao conceito lacaniano de la/angue, que desfaz a expectativa de que se pode dizer tudo. Este tema ser 
detalhado no item 2.2 deste capitulo. 
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aplicar supostas "lgicas" como adaptveis a qualquer campo de conhecimento te6rico 

e - o que nos parece pior - incorrer no erro de atribui9o de sentido sem um 

compromisso com as respectivas formula6es tericas. 

No que tange s rela6es entre a fonoaudiologia e a teoria da anlise do 

discurso, igualmente propomos cautela. Concordamos com a preocupa o exposta por 

Nina Leite, pois desejamos que a interlocu o da fonoaudiologia com a anlise do 

discurso seja permeada, ao mesmo tempo, por questionamentos e reflexes. Caso 

contrrio, corre-se mais uma vez o risco de cair em uma colagem e uma aplica9言o 

reducionista de uma teoria com fundamentos prprios (como j ocorreu na rela o com 

a linguistica, com a pedagogia, com a medicina, etc, conforme destacamos no primeiro 

captulo) ao fazer clinico da fonoaudiologia 

Finalmente, acreditamos ser de destaque a importncia da concep o de sujeito 

mobilizada pela Anlise do Discurso, visto que esta aponta para o descentramento do 

sujeito. Este descentramento provocado pelo assujeitamento a ideologia e ao 

inconsciente, quebra com a no9豆o de sujeito onipotente em relaao ao seu dizer e ao seu 

saber fazer. Sofrer as consequncias deste "abalo" parece-nos fundamental para uma 

perspectiva de fonoaudiologia que buscamos. 

Acreditamos que, no terreno fonoaudiol6gico, o efeito de desceniramento do 

sujeito abriria a possibilidade de se pensar o sujeito falante como no onipotente e no 

onisciente. Isto implica tomar o dizer do paciente e o do fonoaudilogo como 

assujeitados a instncia ideol6gica e ao inconsciente. Ou seja, o fonoaudilogo, mesmo 

portando um saber sobre patologia de linguagem, deveria poder lidar com um saber no 

totalizante sobre aquele sujeito em atendimento, sobre aquela interlocu 石o da diade 

terapeuta-paciente, naquele determinado contexto cilnico/discursivo 

1.3 Existiria u,n sujeito dapnoaudiologia? 

Quem 6 o "sujeito falante" da fonoaudiologia? Certamente d diferente do sujeito 

falante da lingustica e do sujeito da Anlise do Discurso 

E quem 6 , ento, o sujeito falante da fonoaudiologia? O sujeito da fonoaudiologia, 
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tem uma heran9a forte vinda da linguistica (conforme abordamos no capitulo I). Nesse 

sentido, esse sujeito 6 ou o sujeito da competencia linguistica, ou o sujeito da 

enunciaao. Um sujeito tangvel .. .Temos ai uma pista, mas no uma resposta. Para 

compreender a no9豆o de sujeito com a qual a fonoaudiologia lida, precisaremos fazer 

um percurso guiado por algumas pistas 

Em Orlandi e Guimares (1988: 24), encontramos uma distin9乞o entre vrias 

fun96es enunciativas do sujeito falante. Os autores prop6em que essa distin9ao ocorre 

entre locutor, enunciador e autor. O locutor 6 aquele que se apresenta como eu no 

discurso, o enunciador 6 a perspectiva que esse eu constri, e o autor 6 a fun9乞o social 
que esse eu assume enquanto produtor de linguagem. 

Percebemos que a fonoaudiologia parece trabalhar predominantemente com a 

no9ao de locutor. A tendncia 6 tomar o sujeito como fonte de seu dizer e sua fala como 

verdade transparente, pois, como o prprio discurso fonoaudiol6gico prop6e, a 

fonoaudiologia busca a "verdadeira forma do dizer"35. A possibilidade de se pensar a 

instncia do enunciador, como uma voz diferente, como uma perspectiva, no nos 

parece muito plausivel (em decorrncia da vis乞o psicologizante de sujeito que 

predomina na fonoaudiologia). Menos evidentes ainda sao os momentos em que se 

percebe o fonoaudi6logo lidando com a instncia de autor 

Por esta via, propomos pensar quem 6 o sujeito falante da fonoaudiologia 

baseados na categoriza 乞o que propusemos no capltulo 1, se9o 3. Na perspectiva que 

denominamos "colcha de retalhos", percebemos o paciente como um sujeito passivo, 

passivel de ser "ensinado a falar". O fonoaudi6logoっ  nessa perspectiva, figura como o 

provedor de formas e sentidos. Ja na perspectiva que chamamos de "interdisciplinar", o 

paciente 6 considerado um indivduo que constri sua cura atravs do caminho 

delineado pelo saber cientfico do terapeuta. Consequentemente, o fonoaudiologo, 

investido de um saber total sobre a linguagem, preestabelece os objetivos a serem 

alcan9ados. Finalmente, na perspectiva que denominamos "entremeio", o pacientee 

tomado como um sujeito que, em fun9乞o de uma altera9ao de linguagem, esta mais 

facilmente exposto ao idiossincrtico da lngua. O fonoaudiologo, nessa perspectiva, 

35 Encontramos, no juramento de um convite de formatura do curso de fonoaudiologia (1995), o seguinte 
enunciado: "...procurando sempre buscar a possibilidade de uma perfeita comunica9ao". 

So 



mesmo tendo um saber sobre o funcionamento da linguagem, reconhece sua posi9乞o de 
n言o-saber apriorstico sobre os efeitos de sentido que podem ser produzidos pela 

linguagem. 

Nessa terceira perspectiva,6 importante que a fonoaudiologia possa pensar que 

ambos os sujeitos envolvidos na rela 谷o terapeutica (terapeuta e paciente) sofrem 

efeitos dos deslizamentos do sentido. Isto sup6e observar a relaao dinamica entre 

sujeito e discurso, resultado de uma a9ao de determinaao do sujeito pelo seu discurso 

a chamada alteridade. Percebemos que o risco de ter que lidar com um "apagamento do 

sujeito do consciente" parece ser um tanto amea9ador para o fonoaudi6logo. Lidar com 

a n乞o-previsibilidade, o n乞o-dominio sobre o sentido dos enunciados que circulam na 

cena clinica remeteriam o fonoaudi6logo a um no-saber 

Talvez interessante seria poder, lidando com a no9ao de incompletude do sujeito, 

em vez de se falar em sujeito falante, lidar com a categoria de sujeito faltante36, 
mobilizada pela psicanlise 

Acreditamos que a tendencia em fonoaudiologia (tanto na perspectiva "colcha de 

retalhos", como na "interdisciplinar") e a ocorrncia de um encontro marcado pela 

presen9a de um sujeitofalante - o fonoaudi6logo - e um suj eito faltante (no sentido de 

"impossibilitado") - o paciente. Ao mobilizarmos o conceito de "sujeito faltante", 

alertamos para um risco, ou seja, o de tomar a no9ao de falta aderida a concep9乞o de 

patologia. Evidentemente, reconhecemos que o paciente tomado em tratamento por um 

fonoaudi6logo 6 duplamente marcado pela "falta" (al6m de sua condi9乞o inerente de 

sujeito, traz consigo uma altera95o de linguagem). No entanto,e importante que o 

fonoaudi6logo tenha cautela para que esta marca de "duplamente faltante" nao remeta o 

paciente a condi9乞o de incapaz (e hierarquicamente inferior). Ao contr自rio, no 

momento em que o fonoaudi6logo puder reconhecer tamb6m nele (terapeuta) a 

condi9ao de sujeito faltante, poder articular caminhos viaveis para um trabalho 

terapeutico que vislumbre possibilidades de um dizer, ao invs de um dizer ideal dotado 

de completude ou perfei9o 

Para que esse processo se de e necessario que o fonoaudi6logo (a partir da 

36'“ー，，』  
rananie no sentlQo de marcar a incompletude do sujeito e do sentido 



perspectiva "entremeio"), admita que, na mesma medida, tanto ele como seu paciente 

esto submetidos a subversao da linguagem. Ao assumirmos a condi9豆o de sujeitos que 

falam, corremos os riscos do duplo sentido. Assim, estamos expostos aos efeitos 

inesperados que um enunciado pode causar (as piadas, os chistes, as homofonias). Sao 

estes deslizamentos do sentido gerados por deslocamentos metafricos e metonimicos 

- os ditos "efeitos linguageiros" - que marcam a condi9乞o humana na linguagem 

A forma com que se dh a constru o da linguagem para um falante esta na 

dependencia do(s) interlocutor(es) com quem este falante estiver interagindo -e o que 

Cludia de Lemos37 coloca como "processo constitutivo do dilogo como matriz de 

significa9ao"35. Em seus estudos, encontramos o pressuposto que a aquisi9谷o da 

linguagem pela crian9a se da atrav6s da intera9ao com o Outro39. Para ela, toda 

concep9o de linguagem traz em si a de aprendiz e esta circunscreve tamb6m o lugar do 

outro. Podemos entender a partir dai que o adulto cria sentidos tomando as produ6es 

vocais da crian9a como significantes e colocando-as em relaao a outros significantes 

que circulam na lngua. Para tal, a sintaxe do adulto ja est l a priori, ou seja, 

"emprestada" como suporte ao discurso da crian9a. Eis o conceito de alteridade 

constitutiva do sujeito e do sentido que come9a a ser levado em conta - ainda que muito 

timidamente - pela fonoaudiologia4 

Caiul (1998) trabalha com a no9ao de "captura" proposta por Lemos. O autor 

coloca que somos capturados de formas diferentes naquilo que a linguagem tem de 

inusitado, inesperado. Segundo ele, a busca de coerncia, de unidade, de n乞o- 

contradi9ao no esta relacionada com o controle ou a autonomia do sujeito sobre a 

linguagem nem a "situa9ao de comunica 乞o", mas ao movimento inverso de 

ass ujeitamento d prpria linguagem, 的uilo que as palavras carregam em suas 

possibilidades hist6ricas e simb6licas: 

37 Esta autora 6 a precursora em nosso pas dos chamados estudos interacionistas em aquisi9言o de 
linguagem. 
38,1, ' “て ‘ 	・  ． 	‘ ．・．一  、  ， . 	 '‘ ，、  ． . ，、ー，ー，血  h 一  ，ーハ」” ー Texto: 、  'lnteraciomsmo e Acruisico da tiruiva2em".Revista DELTA. n' 2. 1956b. 
ー‘Ao utilizar o termo grafado com maiuscula, a autora aponta para o t}utro" visto como 1nturprete 
doador de sentido das nroduc6es da crianca. 

iiestacamos o traDalno eas pesquisaaorasironoauaioiogas ao setor ce i'atoIogia cra L inguagem ca 
Derdic (PUC-SP) que, orientadas por Maria Francisca Lier-De Vitto, desenvolvem uma reflexao em 
fonoaudiologia comprometida com a posi9乞o interacionista desenvolvida no Brasil a partir do trabalho de 
Claudia de Lemos. 
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' 
"E preciso esclarecer que a no9ao de 

assujeitamento se op6e a id6ia de controle dos sentidos 
Ou seja, o controle6 uma ilus5o. Mas 6 justamente este 
assujeitamento que produz a resistncia, a subversをo, o 
deslocamento, a ruptura e, portanto, a subjetiva o" (op 
cit.: 48). 

O autor lembra ainda que d pelo fato de estarmos assujeitados41 que se pode 

romper. Segundo ele,6 do repetivel (j-dito) que advm o deslocamento para o 

inesperado 

So interessantes as palavras do fil6sofo Garcia-Roza (1998) ao destacar a 

rela o do sujeito com as no96es de verdade e sentido. Garcia-Roza nos diz (op. cit 

94) que 6 porque o outro 6 capaz de mentir, que sei que estou em presena de um 

sujeito. O autor aponta ainda que 6 isto que possibilita que se fale em rela9乞o 

intersubjetiva. Se dois interlocutores fossem impedidos de mentir, ocultar, sendo 

obrigados a dizer "somente a verdade", a subjetividade cederia lugar a objetividade 

Ainda segundo este autor (op. cit.: 38), o que funda a subjetividade 6 a opacidade, a 

no-transparncia. Portanto, falar do risco da mltipla interpretaao 6 falar da 

multiplicidade dos sujeitos e dos sentidos 

Ao finalizarmos esta sessao, destacamos as palavras de Novaes (op. cit., p. 72) 

"Enquanto houver a dominancia da 
complementaridade, enquanto a linguagem estiver ao 
mesmo tempo dentro (como realidade psicol6gica) e fora 
(como realidade social), nao haver lugar para um dizer 
que rompe com a circularidade. Mas que lugar 6 esse? 
Que lugar 6 esse que quebra a complementandade e da 
lugar a especificidade do dizer? A circularidade entre a 
linguagem como realidade social so pode ser rompida por 
uma ordem em que os dizeres se constituam como efeitos, 
efeitos sem causa, efeitos sobre o outro" 

E 6 pensando em "quebrar" com essa circularidade entre aquilo que 6 dito pelo 

fonoaudi6logo na cena clinica, tomando o sujeito como fonte consciente de seu dizer - 

"eu, fonoaudi6logo, ofere9o-me como modelo do bem dizer" - e aquilo que de fato 

41 CaIuI (op. cit.) destaca o assujeitamento do homem a linguagem (えquilo que as palavras carregam em 
suas possibilidades histricas e simb6licas) em oposi9o ilusao de controle ou autonomia do sujeito sobre 
seu&zer. 
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ocorre no dia-a-dia da fala do sujeito em atendimento fonoaudiol6gico - a rela o com 

uma alteridade que aponta sempre para a descentramento do sujeito~que acreditamos 

que a no o de sujeito com que a fonoaudiologia lida necessita sofrer um golpe 

narcisico. Acreditamos que somente submetendo-se a uma no garantia de controle 

consciente sobre si mesmo e sobre o seu dizer 6 que a fonoaudiologia pode de fato 

aceder 的uilo que se chama a atividade linguageira do sujeito 

Retomando, pensamos que o sujeito da fonoaudiologia tradicional (tanto na 

perspectiva "colcha de retalhos", como na "interdisciplinar")6 um sujeito que se 

aproxima do sujeito da linguistica, tomado como fonte consciente do dizer. A 

fonoaudiologia tambm tende a considerar o sujeito como controlador de seu prprio 

dizer. Consequentemente toma sua fala como verdade transparente 

Acreditamos que para haver um deslocamento desta posi9ao onisciente, a 

fonoaudiologia necessitaria admitir o descentramento do sujeito. Lidando com a 

categoria do no-todo, de um sujeito incompleto, o que vem a tona d a no9豆o de 

alteridade. Alteridade em rela o ao outro e a prpria linguagem. Desta forma, poderia 

a fonoaudiologia perceber o sujeito como exposto a deslizamentos causados pela 

inevitvel subverso da linguagem. 

Em rela o ao sujeito que est sendo tratado, isto implica em o fonoaudi6logo 

poder mostrar a ele os caminhos que uma fala pode tomar. Trata-se de realizar uma 

interpreta o possivel do dizer do paciente, mas, ao mesmo tempo, ter cautela para no 

obtur-la, sob o risco de ali impedir que um sujeito fale. Jd em rela o ao sujeito que 

trata, trazemos a tona a necessidade do fonoaudi6logo se despojar de um saber total 

sobre a linguagem do paciente, ao mesmo tempo em que possa se dar conta dos "riscos" 

de mltiplas interpreta6es de sua prpria fala pelo paciente 

Enfim,6 uma tarefa complexa esta do tratamento fonoaudiol6gico. Envolve uma 

constru o de possibilidades para o dizer do paciente, ao mesmo tempo em que aponta 

a impossibilidade de um 自  nico e perfeito dizer 
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2. REFLEX6ES ACERCA DA NO9AO DE SENTIDO 

2.1 0 sentido na Andlise do Discurso 

Em AD, a id6ia de sentido, assim como a de sujeito, tamb6m nao 6 dada a 

priori, mas construida no discurso. Segundo Pecheux, a constitui9ao do sentido e do 

sujeito se processa simultaneaniente atravs da interpela9ao ideol6gica. Conforme o 

prprio Pecheux (1995) 

" se uma palavra, expresso, proposi9ao podem 
receber sentidos diferentes (...) conforme refiram a tal ou 
tal forma9乞o discursiva,6 porque (...) elas nao tem um 
sentido que lhes seria "prprio" enquanto ligado a sua 
literalidade, mas seu sentido se constitui em cada 
forma9乞o discursiva, nas rela6es que entretem com 
outras palavras, express6es, proposi96es da mesma 
forma9乞o discursiva" (op. cit.: 161) 

No que se refere a questo do sentido, na perspectiva da Anhlise do Discurso, 

sabe-se que e preciso que ja haja sentido para se produzir sentidos, pois falamos com 

palavras que jd tem sentidos. Porm 6 importante poder dar-se conta de que estes 

destaca que, para que o discurso tenha um sentido,6 preciso que ele j tenha sentido, ou 

seja, o sujeito inscreve seu dizer em uma formaao discursiva que se relaciona com 

outras forma6es discursivas. Dessa forma, pode-se dizer que nenhum discurso6 

original. No entanto, as possibilidades de um dizer sao determinadas ideologicamente, 

resultando no sentido que entao circula. Assim, aquilo que e dito muda de sentido ou 

adquire outro sentido de acordo com as posi96es-sujeito inscritas em determinadas 

forma96es discursivas, que por sua vez esto remetidas a determinadas forma96es 

ideol6gicas 

Poderiamos dizer que as palavras s乞o somente indicios, pistas. Afinal, como ja 

propunha Santo Agostinho, em De magistro, a palavra, por si so, nao e portadora da 

verdade, "com as palavras n乞o aprendemos sen乞o palavras" (apud Garcia-Roza.: 17) 

42 Cabe lembrar que neste trabalho estamos tomando o silncio com status de significante. Portanto, 
pensar o silencio atribuindo-lhe unia significaao cristalizada seria de todo um erro, pois justamente o que 
apontamos 6 a no9ao de incompletude constitutiva da linguagem 

sentidos nunca esto completamente ‘殖 1自’叫2 Nessa dlrecao、 od andi'1 99sa・ 24、  "ja l自"42. Nessa dire9ao, Orlandi (1995a: 24) 
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Na perspetiva da Anlise do Discurso, a constru9o dos sentidos de um discurso 

passa por uma determina 言o histrica. E a partir da que os sentidos so produzidos e 

circulam. Desta forma, lan9a-se um olhar para o funcionamento do discurso na 

produ9乞o de sentidos, permitindo assim evidenciar o mecanismo ideol6gico que 

sustenta tal discurso. , entho, firmada numa base cultural e histrica, que se tem as 

palavras de um discurso enquanto unidades opacas. Sao estas opacidades que permitem 

ir-se em busca de efeitos de sentido que est含o por trs de um texto43. O textod um 

espa9o simb6lico (e nao fechado em si mesmo). E, para a AD, o texto pode ter qualquer 

extens谷o, desde uma simples palavra at6 um conjunto de frases. Na verdade, o que o 

define e o fato de que ele 6 uma unidade de significa9言o em rela 乞o a uma situa o 

Pode-se dizer que, quando um enunciado significa,6 porque ele tem 

textualidade. Sua interpreta 乞o deriva de um discurso que o sustenta, que o prov de 

realidade significativa. E nessa relaao entre a perspectiva significante, e as 

possibilidades de significa 豆o de um enunciado que se tem em maos um passaporte 

para visitar diferentes interpreta96es de um discurso, oriundas dos efeitos da opacidade 

Em oposi9ao a opacidade, encontra-se a "transparncia". A transparncia 

representa a ilusao de uma apreens乞o imaginariamente possivel dos sentidos de um 

texto. Orlandi (1996b) alerta que seria este um efeito de evidencia, uma ilus乞o 

referencial dos signos. Aponta ainda que uma tentativa de transformar as palavras em 

unidades transparentes provoca a perda de seu significado, justamente por tom-las 

alijadas de sua determina9ao hist6rica em determinado discurso. Segundo a autora, "se 

se tira a hist6ria, a palavra vira imagem pura"(op.cit.: 32). Talvez pudssemos ousar 

dizer que se se tira a hist6ria, o silncio cai no vazio do real44 

Desta forma, pode-se pensar que, ao se encontrar diferentes formas de um dizer, 

elas tero distintos caminhos e distintos porques que lhes permitam ser configuradas 

assim, e nao de outra forma. A diferen9a de constru96es remete a formas distintas de 

fazer a mat6ria significante produzir sentido, de provocar uma pluralidade de efeitos de 

sentido. E importante ressaltar que o mesmo enunciado poder ter interpreta6es 

43 "Texto" confbrme destacamos na nota de rodapd n。  14, no primeiro capitulo desta disserta o 
44 E objetivo deste trabalho desenvolver as no96es de "real" propostas pela literatura: o real da lingua 
(Mimner, 1987: 19), e a no9o de silencio como sendo o real do discurso (Orlandi, 1995a: 31). Esses temas 
ser乞o desenvolvidos no item 2.2 deste capitulo e no item 5 do pr6ximo capitulo, respectivamente 
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diferentes, dependendo do lugar em que o sujeito estiver produzindo e de seu 

interlocutor. E o rumo de sentido que um discurso vai tomar, tanto na sua origem (quem 

o produziu) como na interpreta 豆o que dele ser feita, estar de acordo com a inscri9乞o 
em determinada FE) ou determinada posi9きo-sujeito dentro de uma mesma FD. Por isso, 

quando se fala em discurso como efeito de sentido, deve-se pensar em efeito de sentido 

旦ntre interlocutores (Pcheux, 1969) 

Tambm pode-se observar que a mera repeti9o jd 6 uma forma de "significar" 

diferente, pois produz mudanas no processo discursivo. Como diz Orlandi (1996a 

119), "quando digo a mesma coisa duas vezes, ha um efeito de sentido que no me 

permite identificar a segunda 加meira vez, pois so dois acontecimentos diferentes" 

Conforme lembramos acima, segundo Orlandi, ainda que a diferena de 

constru es tenha sempre uma raz乞o, ela se dd atravs dos efeitos de sentido e no em 

fun o de uma simples diferen9a de informa 言o. Nesse sentido, referindo-sea 

fonoaudiologia, Surreaux (1997: 56) tamb6m destaca que o signo linguistico, 

correspondendo ou nきo a apenas uma palavra, est em relaco com os outros signos 

presentes no discurso. So atos nicos os principios de sele9o e combinaao dos 

termos lexicais realizados pelo sujeito falante. Sabemos que no 6 a toa que realizamos 

determinadas estrutura6es sintticas e ndo outras. As in自meras possibilidades que 

temos ao selecionar termos e combin-los configuram-se no prprio ato da 

interlocu ao 

Selecionamos termos que nos dizem respeito, que fazem sentido, e no momento 

em que elegemos um, descartamos os outros, como que n言o fazendo mais parte das 
alternativas possiveis. 

おmportante esclarecer que quando ressaltamos o termo "selecionamos" nao 

estamos aderindo 良  tese de que o individuo controla seus atos de fala conscientemente 

Ao contrrio, sabendo o quanto o sujeito e assujeitado ideol6gica e inconscientemente, 

frisamos que existe mais de uma possibilidade - em termos de produao linguistica - de 

esta realiza9ao ser configurada. 

Encontramos em Henry uma importante contribui9きo a esta temtica. Segundo o 
autor: 
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"Cada indivduo reage a seu modo ao mundo 
sensivel; diante de um objeto perceptvel, cada um forma 
sua representa 乞o essencialmente irredutivel a de qualquer 
outro indivduo; cada signo evoca na mente do ouvinte 
uma representaao que n乞o pode ser comparada a de 
nenhum outro indivduo diante do mesmo signo." (1992 
66) 

O apontamento de Henry, ao destacar a impossibilidade de se ter acesso ao 

sentido que um signo evoca para cada sujeito, respalda a tese de no-transparncia da 

linguagem. 

Acreditamos que, no campo fonoaudiol6gico, a cren9a na transparncia da 

linguagem e corroborada pela tendencia ao trabalho no mbito do sentido literal. Desta 

forma, a no9ao de interpretaao, em fonoaudiologia, fica limitada 良  compreenso de um 

sentido pr-determinado. 

No entanto, em se tratando de interpreta 乞o, acreditamos que ela estar na 

dependencia do conceito de linguagem em questo. Pecheux (1993) nos adverte que o 

fato de nao se considerar apenas a informado45 no discurso, evita uma simplifica9o 

reducionista frente a natureza e ao funcionamento da linguagem 

Orlandi e Guimares (1988) entendem que a dispers乞o dos sentidos e do sujeito 
6condi9乞o de existencia do discurso, porm para sua efetividade 6 necessario que ele 

tome aparncia de unidade. Assim, deve-se ressaltar a importncia tanto da disperso 

quanto a da ilusao de unidade para a constitui9o discursiva 

Segundo Pecheux (1995: 146), as forma96es discursivas produzem o efeito de 

transparncia do sujeito e do sentido. Por um lado, ha a iluso necessaria do sujeito 

falante de ser a fonte de seu dizer, na qual se esquece que todo enunciado, para que 

tenha um sentido, tem origem em uma formaao discursiva. Por outro lado, o sentido6 

determinado atraves do processo historico de sua constitui9ao e, ao dizermos algo, 

apagam-se outras possibilidades de significa9o 

Encontra-se ainda em Pecheux, no texto "Estrutura ou Acontecimento" um 

45 PEcheux (1993: 82) alerta que a teoria da informaao, apresentada por Jakobson em 1963, ilustra um 
esquema informacional que leva a falar de mensagem como mera transmisso de informa 乞o. P 6cheux, por 
outro lado, opta por trabalhar com a no加de dizer3v como ぴ'itフ‘た5wl航わ  
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questionamento da id6ia de reprodu9ao de sentidos dentro de uma forma9乞o discursiva 

O autor prop6e uma reformula9ao te6rica46 a partir da introduao da no車o de 
acontecimento. A no9乞o de acontecimento aparece na referida obra em oposi9乞o a um 

enfoque que considere o discurso apenas como estrutura, mas, ao mesmo tempo, figura 

como um dos trs pr -requisitos fundantes do trabalho do analista do discurso. Os 

outros dois pr -requisitos sao: 1) a concep9ao de interpreta9ao atravessada pela no9o 

de real da lingua (conforme Mimner, 1987); 2) a concep9乞o de equvoco como 
constitutivo da lngua. 

Acreditamos que a no9ao de equvoco como constitutivo da lngua trabalhada 

por Pecheux (1997)e muito importante para uma concep9ao de fonoaudiologia que no 

deseja lldar com a transparncia da linguagem. Segundo o autor, toda descri9o 

"...est intrinsecamente exposta ao eauivoco da 
lingua: todo enunciado 6 intrinsecamente suscetivel de 
tomar-se outro, diferente de si mesmo, se deslocar 
discursivamente de seu sentido para derivar para um 
outro" (op.cit.: 53) 

Por esta mesma via, Calil (op. cit.: 93) destaca que o jogo de palavras e o duplo 

sentido dos efeitos discursivos sao instancias em que se pode trabalhar a id6ia de 

deslocamento das forma6es discursivas. E em situa6es como estas que se pode incluir 

a no9ao do inesperado, do nao-coincidente, da ambigidade 

No se pode esquecer que a relaao sujeito-hist6ria-sentido e a base da produ9o 

de sentido em AD: o sujeito se produz, produzindo sentido. E esta a dimens乞o histrica 

do sujeito - seu acontecimento simbolico - ja que, como diz Orlandi (1995b: 112), "no 

ha sentido posslvel sem historia, pois e a historia que prov a linguagem de sentido, ou 

melhor, de sentidos" 

Desde as coloca96es de Bakthin, a abordagem da lingua foi feita por sua 

inser9ao no contexto social e no universo da tensao humana em que eia atua. O 

territ6rio da lngua d lugar de disputa e conflitos, da rela9豆o entre o sujeito e a 

46 Teixeira (1998: 63) destaca que os textos "La Langue Introuvable" (1981) e "O Discurso: Estrutura ou 
Acontecimento" (1983), que tiveram claras influ6ncias de "O Amor da Lingua" (1989), de Mimner, marcam 
uma ruptura da concep9豆o homognea de discurso para Pcheux, seguida de uma reconfigura 哀o do 
objeto lingua tomado em sua incompletude 
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sociedade. Em uma perspectiva dial6gica, Bakhtin concebe que prticas linguageiras 

socialmente diversificadas e contraditrias se inscrevem historicamente no interior de 

uma mesma lngua 

Destacamos nesse sentido a questo de "quem faIa qual lngua para quem e 

quando". Burke (1995: 17) comenta que as formas de comunica9乞o n乞o sao portadoras 
neutras da informa9乞o, mas trazem consigo suas prprias mensagens. O autor ilustra 

que, da mesma forma que os beduinos tem muitas palavras para "camelo" e os 

esquim6s para "neve", pelo fato de perceberem distin96es mais precisas do que a 

maioria das pessoas, assim tamb6m os estudiosos da linguagem tem muitas palavras 

para "lngua". 

Deriva desta questo outra muito bem articulada por J. Authier (1990). Authier 

trabalha com a no9言o de heterogeneidade do discurso. Conforme trabalhamos no 

capitulo I, se9乞o 4, o ponto de destaque em sua obra 6 o de que todo discurso6 

heterogeneo. Para isso, a autora trabalha com a no9ao da prpria linguagem como 

heterognea (que est calcada na idia de movimento, movimento de sentido entre os 

sujeitos)47. A autora, no trabalho de 1990, diferencia dois tipos de heterogeneidade. O 

primeiro tipo 6 a heterogeneidade constitutiva (do sujeito e de seu discurso). Elad 

produto das no96es de interdiscurso, da AD e de alteridade constitutiva, da Psicanhlise 

Esse tipo de heterogeneidade, para a autora, nao e passlvel de analise. Ja a 

heterogeneidade mostrada 6 passivel de anlise atraves de formas linguisticas de 

representa o de diferentes modos de inscrever o outro na sequencia do discurso. As 

quest6es levantadas por Authier tornam-se polmicas noa mbito deste trabalho. Se 

formos nos ater somente a heterogeneidade mostradalmarcada (o que e visto a olho nu) 

48, o trabalho sobre o silncio ficaria muito limitado, senao impedido. Aten9o especial 

tambem ser dada, portanto, a heterogeneidade mostrada no-marcada, porque 

justamente ai podero aparecer rela96es com outros discursos 

No entanto,6 o conceito de denega恒o trabalhado pela autora que 6 de grande 

ajuda na articulaao das quest6es deste estudo. Authier apresenta a denega9谷o como o 

47γ
ー 	一・ , , ・，  ,. , 	．・」  ， 	“一  』，, 

rm oposigao a iiusao ao s町eito ae ser a ronte ae seu aizer. 
48 島  1 ‘一  一一  」」  ，  一  」  ，  

i- neierogeneioaue mostraua marcaua e oa oruem ua enuncia9ao, ia.zenuo-se visivei na matenaliaacle 
li"n行fぐ十いり  1る  a ha十．，・hh.,,A;HりAa ”、r、い‘1．」Hり  ，,3～ーりr一りA。  ‘ Aり  パrI4a",AI、  A；。～ー”，．、  ”えノ、  ーーA」、．、．.～にA. 』一  
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modo pelo qual as formas marcadas de heterogeneidade mostrada se apresentam como 

釦rmas de desconhecimento da heterogeneidade constitutiva. Conforme a autora・  

"O lapso no6 a nica forma de emergncia do 
tangivei ao vutro 《  10 nscurso; as formas marcadas da 
heterogeneidade mostrada tambdm o so, mas sob as 
formas desviantes do dominio do dito; em conflito 
solid自rio com a heterogeneidade constitutiva estas formas 
so em rela o quelas ao mesmo tempo um sintoma e 
uma defesa; justamente onde o lapso, emergncia bruta, 
produz "buraco" no discurso, elas do a imagem de um 
espa9o, uma sutura pela costura que o anula" (op. cit.: 
34). 

E importante tamb6m lembrar que a AD observa os modos de constru o do 
imaginrio necess自rio na produ5o do sentido. E surge ento a pergunta: que constru o 

de imaginrio6 feita pela fonoaudiologia? Necessariamente teremos que levar em 

considera o a heterogeneidade constitutiva do discurso fonoaudiol6gico. Para 

esbo9armos uma resposta a esta questo, precisaremos lidar com as diferentes posi96es- 

sujeito que compem 。 discurso fonoaudiolgico, conforme desenvolvemos no capitulo 
I. 

Na perspectiva "colcha de retalhos", podemos situar a fonoaudiologia como 

curativa. O paciente figura como um indivduo passivo e o fazer fonoaudiolgico reflete 

uma aplicao repetitiva. Percebemos que a concep9o de sentido nessa perspectiva 

fixa, rgida e a concep9o de lingua fica reduzida ao conceito由c6digo 

Na perspetiva "interdisciplinar", a fonoaudiologia se considera a ciencia da 

comunica o oral. O paciente e um indivduo ativo, mas sua fala6 previsivel. O fazer 

fonoaudiol 6gico, nessa concep9o, 6 respaldado cientificamente em teorias 

provenientes de outras reas com as quais mant6m rela o. O sentido geralmente 

considerado a priori e a lingua 6 considerada como um sistema. 

Na terceira perspectiva, que denominamos "entremeio", a fonoaudiologia 

aparece como uma disciplina que estuda a linguagem com alteraao. O paciente6 um 

interlocutor marcado pelo idiossincrtico em seu dizer. O fazer fonoaudiol6gico, nessa 

concep9ao, 6 uma constru9ao tecida pelo terapeuta e pelo paciente nas teias da 

linguagem. O sentido, por esta via,d construido na interlocu9哀o, na atividade 
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linguageira dos dois sujeitos em questo. Por fim, a lngua passa a ser tomada como 

uma sistematicidade marcada pelo noーtodo, pelo impossivel de se dizer tudo 

No entanto, esta terceira perspectiva ainda 6 pouco evidente no meio 

fonoaudiologico. Por isso, insistimos em questionar as pretensas garantias que a 

fonoaudiologia almeja em relaao ao paciente e ao sentido. Desta forma, perguntamos, 

juntamente com Novaes49 (op. cit.: 21) : o que garante o poder sobre os sentidos? 

Segundo a autora, procedimentos de controle sobre o dizer exigem como condi9言o a 

transparncia da linguagem. Segundo Novaes, "...s6 se pode controlar o visivel e 6 no 

que o dizer pode ter de explicito, de literal, de linear, de transparente ..." que se garante 

transparncia do sentido. Por esta via 6 que acreditamos que a tendncia predominante 

na fonoaudiologia (tanto na perspectiva "colcha de retalhos" como na 

"interdisciplinar") seja aquela que lida com a no9ao do ideal de transparncia da 

linguagem. Conforme Surreaux e Barbosa, 

"...a fonoaudiologia tem pretensas garantias de 
iiusao aa transparencia da linguagem. A existencia da 
verdadeira forma do dizer, tao arraigada nas bases de 
importantes teorias linguisticas, e apropriada pela 
fonoaudiologia nconscientemente." (1 999 04) 

Ainda segundo as autoras, a partir dos conceitos de lngua e de linguagem no 

discurso fonoaudiol6gico, a no9ao de completude da lingua, sua materialidade tangivel 

e visivel, faz com que o fonoaudi6logo fique preso a concretude do ato de fala. As 

autoras destacam, como consequencia, a cristaliza車o, n乞o s6 da produ9ao fontica, 
como tambem da prpria circula9乞o dos sentidos: "Visando o ideal de transparncia, 

no s6 da lngua, como da prpria linguagem, o fonoaudi6logo sustenta uma posi9o 

resistente e inquestionavel, que tem como consequencia a univocidade do sentido" (op 

cit.: 06) 

Retomando os questionamentos de Novaes (op. cit.: 177), a autora coloca que 

um dizer, para ter espao de inteligibilidade, exige a filia9o a certos dominios 

estabilizados de sentidos. Assim, o discursivo seria da ordem do antecipvel. Nesse 

sentido, aquilo que se antecipa - a verdade acerca do sujeito e do sentido - coloca o 

49 Em seus estudos sobre os dizeres nas esquizofrenias, Mariluci Novaes analisa a hierarquia na rela9御  
mdico-paciente, atraves do controle do sentido exerddo pdo m6dico psiquiatra frente aos dizeres de seu 
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terapeuta em um lugar totalitrio relativo ao paciente. 

Portanto, no nosso entender, para trabalharmos com a questo do sentido,6 

necessrio retomar urna vez mais a possibilidade de no se falar em um discurso uno, 

fechado・  がeno de significa 豆o. Isto leva-nos a repensar sua i ntima rel報加 com a no9加  
de sujeito descentradoJogado a condi9o de alteridade 

"Um modo singular de produzir equivoco, eis o que 6 uma lingua entre outras"6 
o que nos diz Mimner (1987: 15). 0 autor realiza uma drstica critica ao apontar que 

tradicionalmente "traduz-se a lingua em termos de realidade, situando-a na rede do til 

a titulo de instrumento (de comunica9言o), ou na rede das "prticas" - sociais ou outras" 

(op. cit.: 19-20). 

Concordamos inteiramente com estas coloca es de Mimner, principalmente ao 

refletirmos sobre a forma com que encontramos no discurso fonoaudiol6gico os efeitos 

que circulam a respeito do conceito de lingua. Percebemos (Surreaux e Barbosa, 1999) 

que o conceito de lingua tomado pela fonoaudiologia est ligado a uma concep9ao de 

c6digo, formado por um sistema homogneo e fixo. Esta rigidez estende-se desde a 

noao de trao distintivo at a concep9o de sentido. Tal concep o conduz 

perspectiva 加  que existe a "palavra correta" e quem a domina 6 o fonoaudi6logo. No 

momento em que o paciente "aceita" exercitar esta palavra, h豆  garantias, na prpria 

lingua, de acesso ao bem dizer. A concep 豆o de sentido na fonoaudiologia tradicional 6 , 

portanto, guiada por uma pr-determina o. Percebemos a tendncia a um trabalho 

"dirigido" em que o terapeuta antecipa as vias 声）ssiveis que o sentido pode tomar 

Geralmente, a imprevisibilidade n言o 6 bem suportada. Mais fcil costuma ser reordenar 
o enunciado e retornar ao "bom sentido". 

f 

E justamente por esta via que, ao finalizarmos esta se9ao, introduzimos a 

prxima questo - instigante e polmica~que trabalha a noao da transparncia da 

linguagem, desde a no9豆o de real da lingua. E nesse ponto, concordamos decididamente 

com Safouan, ao insistir na preponderncia do simbolo sobre o objeto e a realidade, 

destacando que o simbolo s6 pode vir a cumprir sua fun 乞o de significar por ser falta, e 

que o desejo do sujeito nasce da possibilidade dessa falta. A partir deste ponto de vista, 

paciente esquizofrnico. 
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parece-nos inevit豆vel que a fonoaudiologia revise suas concep96es de sujeito e de 

lingua, sob risco de abdicar do trabalho que contemple a possibilidade de lidar com um 

sujeito que busca construir uma possibilidade de significar, de fazer sentido para o 
outro. 

2.2 0 Real5 da L ingua 

Introduzimos a questo acerca do real da lngua, apresentando uma instigante 

coloca9ao de Uourtine, destacada do texto "O chapeu de Clementis" 

"... no 6 da lngua que est se tratando, mas de 
discurso, quer dizer, de uma ordem prpria, distinta da 
materialidade lingustica, no sentido que os linguistas do 
a esse termo, mas que se realiza na lingua: n乞o na ordem 
do gramatical, mas na ordem do enuncivel, a ordem do 
que constitui o sujeito falante em sujeito de seu discurso e 
ao qual ele se assujeita em contrapartida." (1999: 16) 

Segundo Courtine, a dicotomia entre o sistema da lingua e o sujeito falante 

colocada pelo corte saussuriano (e prolongada pelo trabalho de Chomsky), separando a 

ordem da lingua da ordem do discurso, deu o tom da linguistica contempornea 

Percebemos que a heran9a que a fonoaudiologia traz da linguistica tamb6m atualiza os 

efeitos desse corte tanto no campo te6rico como no clinico, trabalhando o 

fonoaudi6logo predominantemente com a lingua enquanto c6digo (e n乞o com o 

discurso、一  

A no9ao de lngua saussuriana baseada no carter arbitrrio do signo se sustenta 

ate esbarrar na no9o de valor proposta pelo prprio Saussure. Segundo Gadet e 

5 0 conceito de Real foi definido por Lacan (1979: 89) juntamente com as categorias de simb6lico 
imaginrio, ja nos "Escritos T6cnicos de Freud'’ 一 livro 1 (1953-1954). Conforme destaca Chemam 
(1995:18り,para Lacan,"...o impossvel o real, completando sua definio, ao afirmar que o impossve 
no cessa de no se escrever. A defini をo permite precisar o que significa o real em rela o え  linguagem 
O significante, suporte simblico, permite inscrever a castra9吾o simb6lica, que constitui o enquadrament 
da percep9o da realidade. Para o sujeito, o lugar do real esta sempre faltando, e o impossvel, enquant 
real, nao d mais, como na filosofia aristot6lica, aquilo que no pode ser". 

Baseado no principio lacaniano de que "tudo no se pode dizer" (Lacan, 1985: 124), MImner trazI 
reflexao acerca do real para o terreno da linguistica. Mimner fala da existencia de um impossivel, inscrito n 
ordem da lingua. O impossvel remete a uma proibi9包o que marca a exist6ncia de ao menos um lugar th 
que nきo se pode falar~esse lugar 6 a lalang-ae. Ainda segundo Mimner (1987: 26), a linguistica garante su」  
cientificidade s custas de ignorar a falta値que de lalangue ela no tem nada a sめeり e por sustentar qu' 
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Pecheux (1984: 58), o valor sustenta a arbitrariedade ao mesmo tempo que a limita. Ou 

seja, a caraterstica de arbitrariedade do signo 6 necess自ria, mas fundamental 6 tambm 

o reconhecimento de que seu alcance vai at a fronteira da idia de valor, que emerge a 

partir de determinada instncia discursiva n乞o previsivel 

Segundo Leandro Ferreira (1998a), no 合  mbito da linguistica, a lingua enquanto 

sistema s6 conhece sua ordem prpria, o que acaba por impedir-lhe de considerar os 

deslizamentos, lapsos e mal-entendidos como integrantes da linguagem. Em seu outro 

trabalho (1998b), a autora apresenta os trs postulados que norteiam a leitura que 

impera nos dominios da linguistica: a transparncia (que liga-se idia de lingua como 

veiculo do pensamento), a univocidade (que sugere a perfeita sintonia entre formas e 

sentidos) e a regularidade (onde a lingua figura como conjunto homogneo, cujos 

elementos estabelecem rela96es previsiveis e ordenadas). J no mbito da anlise do 

discurso, ocorre a incorporaao dos chamados desvios "problemticos" como fatos 

estruturais mcontornveis e prprios lingua 

Conforme encontramos em Orlandi (1996b: 47), quando se trata do estudo da 

l ingua, o que interessa no6 a organizado, enquanto regra e sistematicidade, mas a 

ordem do discurso, enquanto funcionamento. Partindo da no o de funcionamento, 

entra em evidncia a possibilidade de se trabalhar com a falha e o equivoco como 

elementos constitutivos da lingua 

Gadet e Pecheux introduzem a questo do real da lingua criticando o 

reducionismo com que a linguistica prope uma prtica te6rica que considera a lingua 

como objeto prprio. Segundo os autores: 

"Los fines b ltimos de Ia lingustica, 珂os de 
apuntar hacia un desenlace puramente te6rico, parecen 
mantener una estrecha relaci6n com ei deseo politico de 
acabar de una vez por todas com los obstculos que 
impiden ia "comunicaci6n" entre los hombres. Desde ei 
esperanto hasta los lenguajes l6gicos los linguistas no 
dejan de buscar esa nueva lengua universal que sea capaz 
de reproducir ei milagro de un Pentecosts cientifico: 
outra vez Babel." (op. cit.: 15) 

a rede de impossvel que a marca 6 consistente e completa 
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Esta questo do inevit台vel mal一entendido entre os homens, originado no mito da 

Torre de Babel, nos parece um articulador fundamental para fazer ruir o projeto 

platnico do ideal de uma lingua plena e completa, atravs da qual a compreenso entre 

os homens seria perfeita. De uma forma um tanto incisiva, percebemos Gadet e 

Pcheux contrastarem perspectivas distintas de como a Linguistica e a Anhlise do 

Discurso lidam com a no9o de lingua, ao introduzirem esta polmica. Os autores 

apontam que, para a lingustica, a noo de real da lingua aponta para a idia de Um, de 

Todo, garantido dentro daquilo que eles apontam como o Mesmo e o Idntico. Esta 

reflexo vai na mesma dire9o da m言xima de Mimner que destaca que "tudo no se diz" 

Neste sentido encontramos ainda em Gadet e Pecheux: 

"El objetivo dei gramtico y dei linguista consiste 
en construir ei tejido de lo real de tal manera que esse 
tejido forme un todo, no por efecto de decisiones que 
delimitarlan arbitrariamente esa unidad dentro de un flujo, 
sino por reconocimiento de esse todo como lo real, es 
decir como causa de si mesmo y de su orden proprio 
Ocuparse de lingustica, es suponer que lo real de Ia 
lengua es representable, que encierra lo repetibie y que 
eso repetible forma un tejido que autoriza la construcci6n 
de regias." (op. cit.: 50) 

Pecheux fala sobre o real da lingua como impossivel. Mais especificamente em 

"Discurso: estrutura ou acontecimento?" (1997), ele prope a categoria de real como 

contigente. Leite (1994) destaca que 6 a partir dai que o autor inscreve a no9o de falta 

no interior da teoria. O que se pode colocar a partir da 6 que ha uma falta que vai 

configurar um real prprio da lingua. Concordamos com Ferreira (1998b) ao dizer que 

quanto mais se tenta determinar na ordem da lingua, mais se indetermina na ordem do 

discurso. Segundo a autora: 

"Dentre as "armadilhas do ato semiol6gico", situa- 
se o alerta de que a lingua nao visa sempre 
comunica 乞o; ela tambdm pode ser empregada para no 
comunicar. Uma lingua isenta de ambigidades no6 
garantia de uma comunica o eficaz". (op. cit.: 207-8) 

O real da lingua para Pecheux 6 aquilo que 6 colocado pela linguistica 

tradicional como condi9o de existencia (de principio), sob a forma da existencia do 
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simb6lico. Segundo o autor, j自  em um segundo momento dessa reflexo: 

"Interrogar-se sobre a existncia de um real 
prprio お  disciがmas de interpreta9加  exige que o noー  
logicamente estvel no刈a considerado a priori como 
um defeito, um simples furo no real" (1997: 43). 

Finalizamos esta se9o retomando as palavras de Leandro Ferreira (1998a), ao 

comentar a questo da incompletude fundante da lingua. Segundo a autora, falar da 

lingua 6 falar da falta,6 admitir que o todo da lingua no pode ser dito em nenhuma 

l ingua: "Sempre faltar加 palavras para expressar dgo, ja que existe o impossivel a 

dizer" (op. cit・: 07). E 6 esta questo que acreditamos ser importante destacar, pelo fato 

de este trabalho insistir em trazer a tona a no9乞o de incompletude fundante da 

linguagem. Para chegarmos ao tema do silncio, precisamos passar por pressupostos 

te6ricos que nos ajudassem a construir aquilo que Pcheux chama do "furo no real". 

Para aprofundarmos tal no9o de que h sempre o impossivel a dizer, sentimos 

necessidade de explorar a questo da no-tranparncia da linguagem remetento a no9o 

de real da lingua, visto que ela aponta para a instncia da incompletude da mesma. 

Lidar com esta questo 6 um articulador que inscreve a falta como estruturante, o que 

acreditamos ser fundamental para a fonoaudiologia, e mais especificamente, para 

pensarmos o silncio no discurso fonoaudiol6gico 

3. IMPLICA76ES DAS REFLEXES SOBRE SUJEITO E SENTIDO PARA A 

FONOAUDIOLOGIA 

3.1豆 questo do signo e seus deslizamentos de sentido 

Ao destacarmos especificamente a no9ao de signo lingustico introduzida por 

Ferdinand de Saussure, pretendemos problematizar a forma com que a fonoaudiologia 

lida com a questo da transparncia da linguagem e dos sentidos. Acreditamos que a 

tendncia na fonoaudiologia 6 trabalhar com a instncia do fonema e do signo. E, 

mesmo assim, o signo d entendido como transparente e fixo (dificilmente remetendo a 

deslizamentos de significaao). 

Parece no estar claro para a grande maioria dos fonoaudi 6logos, que o sujeito 
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em tratamento (conforme o quadro clinico), est na tentativa constante de elaborar a 

rela 言o, que para ele e u nica, visto que tamb6m e particular para cada um de nos, entre 

significado I significante, sele9ao / combinaao (que nos leva a metafora ea 
metonmia51) - isto sem falar nos contrastes fonticos e fonolgicos presentes a cada ato 

de fala. Citamos novamente o mestre genebrino para lembrar que "na Lngua (e 

acrescentamos - assim como na faIa) s6 existem diferen9as" 

No entanto, alertamos que os aportes oriundos da linguistica (como os 

pressupostos de Saussure e Jakobson acima apontados) somente produziro efeitos 

interessantes no fazer fonoaudiol6gico se forem concebidos no a mbito do discurso 

Voltaremos a esta questo mais adiante 

Acreditamos que, para come9ar a abalar essa tendencia a estratificaao ea 

transparncia no saber da fonoaudiologia, seria importante come9ar pelas no96es 

saussurianas de signo lingulstico (remetendo a significado e significante) e sua no9ao de 

valor. Esse percurso e fundamental tanto para situar importantes conceitos no campo 

dos estudos da linguagem, como tamb6m para tra9ar algumas analogias entre o que 

Saussure pensou em rela o ao conceito de lngua e o que se pode ou nao refletir de 

seus efeitos na rela 乞o do fonoaudi6logo com afala/silncio de seu paciente 

Iniciamos, entao, uma abordagem do signo lingulstico revisitando os aportes 

saussurlanos acerca dessa questo. Saussure institui, na virada do s6culo, uma serie de 

formula96es, para estudar o objeto da lingulstica. Entre elas, prop6e a no9ao de signo 

linguistico, tal como segue 

Signo Linguistico = Significado  
Significante 

Saussure considera o signo lingulstico como constituldo por um significado e 

um significante, sendo ambos interdependentes e inseparveis. O significado esta ligado 

ano9ao de conceito (relacionado com o sentido) e o significante est ligado imagem 
ac立stica, ou seja, a impressao psIquica do que o som gera 

Estes conceitos quebram com a tendencia de se pensar o signo lingulstico como 

51 Conforme Jakobson, 1975 
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aquele que liga "uma coisa a um nome". No nosso ponto de vista, estas concep96es s乞o 

de destacada relevncia para a fonoaudiologia, pois, al6m de nos permitirem pensar a 

linguagem em termos estruturais (rela o significado/significante), afastam a empina 

de se tomar a palavra pela "coisa". Acreditamos que a no9o estrutural de signo 6 um 

importante legado que deveria ser considerado pela fonoaudiologia, visto que a 

idiossincrasia presente na formula9乞o significado/significante (ou desintegra 乞o desta 

rela9乞o) pode representar um sintoma presente nos pacientes em atendimento 

fonoaudiol6gico (como em casos de afasia, deficiencia auditiva, deficiencia mental, 

psicose, entre outros). O fonoaudi6logo, muitas vezes, parece nao discernir no quadro 

clinico do paciente dificuldades concernentes ao sign y'Icado daquelas dificuldades 

relativas ao signfIcante. Como consequencia, aplica a mesma "tcnica" para todos 

pacientes, independente da dificuldade especifica em questo 

Outra consideraao importante a ser feita sobre os pressupostos saussunanos nos 

remetem a no9ao de valor. Saussure entende que o valor nao esta necessariamente na 

evidencia do signo, mas justamente nas rela96es de oposi9ao que cada signo convoca.E 

o valor que faz com que uma palavra seja o que as outras n谷o sao. Nesse sentido, valor 

para Saussure tem liga9谷o com a no9o de relacdo. Assim, acreditamos que a 

introdu 9乞o da quest谷o das rela6es sintagmticas e das rela6es associativas 

inauguraram um importante espa9o de consideraao acerca do funcionamento da 

linguagem52. No a mbito da fonoaudiologia, acreditamos que a no9をo de valor 

introduzida por Saussure pode significar uma importante contribui9ao para que se possa 

abalar o ideal de transparncia da linguagem. A no9ao de valor surge, entao, para o 

fonoaudilogo como um pequeno "inc6modo", sugerindo que a relaao entre signos 

nem sempre nos antecipa certezas acerca da lingua. Percebemos que o paciente muitas 

vezes faz deslizamentos de sentido que o fonoaudi6logo nao tolera. Poderamos ilustrar 

esta questo remetendo a uma situa9ao em que o fonoaudi6logo esteja trabalhando com 

seu paciente a palavra "casa"(as partes de uma casa, por exemplo). Imaginemos agora 

que o paciente, ao escutar o significante "casa", comenta que sua tia casa no prximo 

final de semana. A tendencia de um fonoaudi6logo que trabalhe na perspectiva "colcha 

de retalhos" ou "interdisciplinar" ser de retomar ao assunto da "casa" e seus c6modos, 

52 Sabemos que estes estudos foram aprofundados por Jakobson, em seu trabalho sobre rela96es 
sintagmticas e rela6es paradigmticas que, por sua vez, articularam as no96es de processos metafricos 
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descartando o comentario do paciente, ou tomando-o como paralelo ao "tema a ser 

trabalhado". Por isso apontamos o conceito de valor53 como fundamental para uma 

reflexao acerca da circula9乞o dos signos linguisticos na cena clinica. Acreditamos que 

este importante conceito saussuriano vem relativizar as supostas garantias do 

fonoaudi6logo sobre o funcionamento transparente da lingua. 

O limite desta contribui9乞o do mestre talvez seja o fato de ele ter feito a rigorosa 

relaao entre valor-lingua em oposi9ao a rela 谷o significa 乞o-fala (coube aos p6s- 

saussurianos, como Jakobson, J. Lacan e Mimner redimensionar as implica6es das 

defini96es de valor e de significa o e suas rela6es no 合  mbito da fala) 

Porm, fazer esta ressalva em rela9乞o s contribui96es do mestre genebrino no 

significa negar as importantes contribui96es de Saussure para os estudos da linguagem. 

E fundamental, ento, lembrar que suas observa96es sobre as propriedades de 

arbitrariedade e mutabilidade/imutabilidade do signo linguistico nos prestam um 

imenso suporte para, dentro da fonoaudiologia, refletirmos. も  de grande auxilio para a 

fonoaudiologia a discusso da no9ao de arbitrariedade, tanto para contrastarmos os 

signos ditos "aceitaveis" pela lingua, como para detectarmos neologismos54, presentes 

em tantos quadros clnicos (em sujeitos com afasia, deficincia mental, psicose). A 

quest乞o polmica relativa a arbitrariedade nas onomatop6ias tambem auxilia o 

onoaudi6logo a melhor compreender os prim6rdios da aquisi9乞o da linguagem pela 

criana, onde as onomatop6ias figuram com seu forte trao de liga o com a 

concretude. Assim tamb6m as no96es de mutabilidade/imutabilidade do signo 

linguistico auxiliam em uma reflex乞o sobre as transforma6es da lingua atravs das 

gera96es, realidades sociais, culturais e geogrficas. A partir destas reflex6es, 6 possvel 

endere9ar um questionamento a aplica9ao de propostas teraputicas "estticas", que 

utilizam um l6xico fixo, independente da realidade social, cultural e/ou etria do 

paciente. Percebemos que na prtica fonoaudiol6gica ha aplica96es de metodologias 

e orocessos metonimicos (1975). 
53 て  Lemoramos que os estuaos saussurianos reterem-se ao tuncionamento cia lingua, as analogias teitas em 
rela9ao a fala sao deslocamentos que acreditamos importantes para pensar o trabalho clnico 
fonoaudiol6gico. 
54 Para a fonoaudiologia, diferentemente do que se encontra na linguistica, o neologismo, 
independentemente de sua origem etiol6gica (se de ordem neurol6gica ou linguistica, conforme 
Buckingham, 1981), costuma ser tomado como um dos sintomas de determinados quadros de altera9ao de 
linguagem (como a afasia ou o retardo de linguagem). 
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(ou "tecnicas") que utilizam um mesmo instrumento de avalia9o e/ou terapia 

independente da realidade do paciente. Saussure fala da qualidade da lngua que garante 

sua imutabilidade, no entanto, tambem adverte que, atraves da instncia da fala, a 

lingua esta exposta a mudanas. S乞o estas mudan9as determinadas por diferentes 

realidades culturais, sociais, geogrficas e pelo prprio passar dos anos que julgamos 

serem de fundamental importncia para a reflex乞o fonoaudiol6gica frente a um 

instrumental fixo, rgido. A este respeito, lembro-me de um senhor idoso, afsico, que 

tinha dificuldades de elaborar enunciados em que a palavra "cara" figurasse como gria, 

algo que para mim era uma ocorrncia espontnea. 

No entanto, seguindo os pos-saussurianos, encontramos em Benveniste uma 

reflexao sobre o signo que aponta a necessidade de "ultrapassar a no車o saussuriana de 

signo como pnnclpio u nico, do qual dependeria a estrutura e o funcionamento da 

lngua". Benveniste realiza uma crtica a vis乞o do mestre genebrino, alertando que a 
teoria de Saussure se reduz ao signo, n乞o abrangendo o mundo da enunciaao e o 

universo do discurso. Partindo de tais quest6es,e tambem importante apontar o resgate 

que Benveniste faz do sujeito, ate ento "deixado de lado" por Saussure (conforme 

trabalhamos no capitulo II, se9乞o 1.1) 

Benveniste aponta ainda a diferen9a entre tomarmos a lngua em um a mbito 

Semiotico ou em um a mbito Semantico. Na abordagem Semi6tica, que seria da ordem 

de uma leitura "slgnica", encontra-se um estudo ligado ao signo enquanto unidade 

necessaria dentro do sistema para tomar possiveis as trocas comunicativas entre os 

sujeitos falantes. E necessrio que os falantes comunguem de um mesmo repertrio 

minimo de signos lingulsticos que permita que eles se entendam. J na abordagem 

Semantica, prpria do discurso - e isto nos interessa particularmente - entra em jogo a 

constru9ao das significa96es. A abordagem Semantica envolve o nvel "criativo"55, o 

uso "original" dos signos. E justamente atravds da diferencia9ao entre o estudo 

semiotico e o estudo semantico da lngua que se da a ultrapassagem de Benveniste em 

rela車oa vis乞o saussuriana. Relacionando com a fonoaudiologia, pensamos que a 

55 Colocamos o termo criativo entre aspas para ressaltar a forma que E. Benveniste considera as 
produ96es enunciativas do falante. Em "A Natureza dos-Pronomes Pessoais", Benveniste ilustra bem o que 
pensa sobre esta quest豆o: "... atos discretos e cada vez b nicos pelos quais a lingua 6 atualizada em palavra 
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tendencia na 自  rea e a de uma leitura signica, onde ha a suposta garantia de uma escuta 

literal dos signos que circulam no espao terapeutico. E e justamente esta passagem do 

ambito semiotico para o semantico, que privilegie uma escuta criativa, que acreditamos 

ser Importante para a fonoaudiologia. 

f 

E fundamental sublinharmos que, para Saussure, o signo d totalmente arbitrrio 

(nao ha margem para discusSo), pois e com extrema severidade que ele estabelece o 

principio da arbitrariedade. No entanto, como muito bem nos lembra Nubia Faria56 
(1997: 45-6),6 preciso extrapolar o carter imaginrio da referencialidade atreladoa 

id6ia de signo, para que se possa p6r em destaque o funcionamento da lngua com 

sujeito. Para tanto, adverte a autora, 6 necessrio que se considere de forma mais 

cuidadosa a rela 乞o que se estabelece entre o sujeito, as "palavras", as coisas no mundo 

e os efeitos que a desagrega9ao do signo lingustico, ou seja, o abalo da pretensa rela o 

natural entre significado e significante provoca no sujeito 

Mimner (1987: 37) ressalta que "...o arbitrrio nao governa somente a relaao da 

coisa significada ao signo, mas tambem a relaao do significante ao significado...". O 

autor coloca ainda que o arbitrrio so faz nomear o encontro, o que ele acredita ter sido 

melhor nomeado por Lacan (1985: 56) como contigncia57 

Cabe, no entanto, lembrar que a linguagem, tal como est estruturado o 

mconsciente (segundo Lacan), nao se confunde com a linguagem tal como a concebem 

os linguistas. Tambem e importante lembrar, destacando a importancia de no 

confundir pressupostos de campos teoricos distintos, que o lexico lacaniano tomou 

emprestado a palavra "significante" do lexico saussuriano. Como se observa bem em 

Arriv (1994),e fundamental muita cautela para se traar um estudo que envolva 

simultaneamente fundamentos da psicanlise e da lingulstica 

Retomando Milner, encontramos uma drstica critica aos efeitos das 

56 Nubia Faria, em sua dissertaao de mestrado "Nas letras das can96es, a rela9ao oralidade-escrita" realiza 
an白lise de reescritui-a de msica por alunos de 33 s己rie do lo grau. A autora trabalha com pressupostos do 
Interacionismo proposto por De Lemos e da An自lise do Discurso de linha francesa para demonstiar o 
funcionamento lingistico-discursivo dos textos das crianas. O trabalho aqui citado "A letra sob as 
回avras da letra", baseado em reflex6es que derivam de sua disserta o, encontra-se na revista "A criana 
e o texto", editada pelo programa de p6s-gradua 豆o da Universidade Federal de Alagoas 
57 Contingncia pode-se pensar como aquilo que 6 possivel de se dizer (ou no) em uma determinada 
circunstancia. Diz-se das coisas e dos acontecimentos que se concebem, sob qualquer um dos aspectos da 
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proposi96es saussurianas: "... pelo arbitrrio a linguistica 6 posta em posi9乞o de 

ignorar" (op. cit.: 38). 0 arbitrrio cega (ou ensurdece) a linguisticaー  e, acrescentamos, 

a fonoaudiologia tambem. O risco do rigor proveniente do conceito de arbitrariedade do 

signo linguistico6 a fixa9ao, a cristaliza9乞o dos sentidos. E o efeito desta cristaliza o 

dos sentidos no campo fonoaudiolOgico 6 a arbitrariedade do signo lingustico ditar o 

rumo do trabalho clinico, outorgando ao fonoaudiologo o lugar de "xerife" (ou 

guardi えo) do funcionamento arbitrrio da rela o significado/significante 

De acordo com os pressupostos lacanianos, para Mimner (op. cit.: 54), o signo 

saussuriano nao representa, ele representa para os outros signos. E, para tal, 

necessitaramos recorrer, entre outros, aos estudos de Jakobson (1975) sobre o 

funcionamento dos deslocamentos metafricos e metonimicos, e sua retomada por 

Lacan, analisando os efeitos produzidos pelas rela6es que se estabelecem entre estes 

dois eixos. No campo dos estudos em aquisi9ao da linguagem, destacamos que Lemos 

(1998) vem desenvolvendo esses pressupostos atravs do que eia prop6e como 

Processos metqforonimicos58 

Trazendo tais reflex6es para o campo da fonoaudiologia, trata-se de poder 

buscar um caminho para a superaao da dificuldade de linguagem do paciente atravs 

de possibilidades discursivas presentes no prprio processo de interlocu9ao que articule 

os eixos metafrico e metonmico simultaneamente. Frutlferos trabalhos no campo 

fonoaudiologico vm sendo elaborados a partir desta posi9ao teorica, conforme 

destacamos na se9乞o 1.3 (nota de rodape 40) deste capitulo 

Encontramos em Lacan uma importante cita 乞o, na qual pressupostos basicos da 
lingulstica (como o estatuto de signo e a dimens乞o do significante) s乞o duramente 
questionados: 

"O significante 6 uma dimenso que foi 
introduzida a partir da linguistica. A linguistica, no campo 
em que se produz a fala, no6 natural. Ela 6 sustentada 

sua existencia. como nodendo ser ou nao ser. 
58 ，ー  ー tm seu trabalho intitulado 、“ Us processo metatricos e metonimicos como mecanismos de mudan9a" 
(1998: 160), Claudia de Lemos aponta que os processos metafricos e metonimicos constituem-se de 
forma interdependentes na aquisi頭o da linguagem pela crian9a. Assim, supor que o l6xico preceda e 
condicione a aquisi9言o da morfologia e da sintaxe (tend6ncia fortemente presente na fonoaudiologia) seria 
um engano. 
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por um discurso que 6 o discurso cientfico. Ela introduz 
na fala uma dissocia まo graas a qual se funda a distin o 
do signiflcante e do significado. Ela divide anuilo nue 
entretanto, parece natural. E ciue auando se fala Tssn 
significa, Isso comporta o significado e muito mais, Isso 
s se sustenta at um certo ponto ~a fun o de 
signific球o. Distinguir a dimenso do simiificante 砧‘ 
importante para mostrar que aquilo que vocs escutam, no 
sentido auditivo do termo, no tem nenhuma rela o com 
aquilo que isso significa. A esta um ato que s se institui 
num discurso, o discurso cientfico"("O Seminrio - livro 
20": 42). 

Percebemos que as coloca6es de Lacan questionam diretamente o dizer 

proveniente do saber do discurso cientfico. E,6 nesse sentido que, mais uma vez, 

reconhecemos o forte legado deixado pela linguisticaa fonoaudiologia Bnaquilo que a 

1ingilstica tem de mais formal e "garantido" que a fonoaudiologia busca bases para dar 

aparncia de cientificidade (como se a nica forma de responder s questes prprias 

do campo fonoaudiol6gico fosse a pretensa transparncia cientificの Segundo Milner 

(op. cit.: 72), "se a ordem das palavras e a ordem das coisas devem ser mantidas 

desunidas, d menos para descartar as vis6es do mundo do que pelo fato de que as coisas 

so aqui representantes do lugar da verdade". Realizando uma analogia, acreditamos 

que as palavras de Mimer parecem atingir de forma precisa o ideal de transparncia 

almejado pela fonoaudiologia, que pretende dominar a "verdadeira forma do dizer" 

Transportando as supostas garantias de funcionamento da lingua para o mbito da fala, 

o fonoaudi6logo tende a acreditar na "transparncia cientfica" do material lingul戚'co 

que circula na clinica. O fonoaudilogo tende a tomar os enunciados do paciente de 

forma cristalizada e isolada, para analis -los de forma叱scontextualizada da situa 加  
de飼a. 

Nesse sentido,6 interessante buscarmos em Agostinho (apud Garcia-Roza, 

1998: 96), a afirma9o de que o signo 6 enganador, porque no mantm nenhuma 

rela9加  natural com a coisa・ Garcia・Roza pergunta-se como 6 possivel pretender uma 

adequa o constante entre as palavras e as coisas, se a fun9o das palavras e justamente 

reunir num discurso os vrios pontos de vista dos mltiがos observadores. Conforme 

este autor,6 necessario desfazer a ilusao da palavra plena, da transparncia ingnua ou 

artificial pretendida pelos positivistas 
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Retomando, destacamos que as reifex6es instigadas pelos estudos da anlise do 

discurso apontam para o sentido como n乞o estvel, no literal. De acordo com seus 

pressupostos, as palavras s6 t6m significa o no interior de uma forma 乞o discursiva, a 

qual pode mostrar-se fortemente heterognea. Portanto, destacamos mais uma vez que o 

sentido, para a analise do discurso, no6 dado a priori 

Arriv (op. cit.: 102), ao lembrar a cita 乞o lacaniana a respeito da existncia de 

lnguas artificiais (como o esperanto), que tentam moldar-se pela significa 谷o, comenta 

que, nesses casos, o significante e o significado sao recortados de maneira conforme, 

sendo previsiveis um com rela o ao outro. Diz o autor, "nada de semelhante acontece 

nas linguas naturais, onde reina a no conformidade". E pela dificuldade inerente ao ser 

humano de lidarmos com o no transparente, com o nao-todo da linguagem que 

passaremos do estudo das implica6es da concep9言o de signo linguistico e seus 

deslocamentos de sentido para a analise de outra heran9a lingulstica fortemente 

marcada na fonoaudiologia: a tendncia a analise estratificada da linguagem 

3.2 月 tendncia d estratfIca戸o 

A primazia da hierarquia lingulstica (trabalho estratificado de analise do tra9o 

distintivo, do fonema, da palavra, da sintaxe e do nvel semantico)e algo um tanto 

evidente na prtica da clinica fonoaudiologica. A tomada do trao distintivo como 

unidade basica de composi9乞o do fonema, passando posteriormente pelo fonema para 

chegar a palavra e a frase,e uma tendncia arraigada no fazer desse profissional. O 

trabalho clinico aqui 6 pr-determinado: o ambiente fonol6gico (envolvendo analise 

contrastiva e de tra9os fonol0gicos) ir determinar a eficacia da resolu9ao do processo 
Ih．一一li -」一一 59 	 ， 	 一  
luliolugico a ser superaao ou reconhigurado pelo paciente. H uma hierarquia dada a 

priori que rege a ordem de aquisi9豆o a ser seguida. Encontramos, no entanto, ressalvas 

nas propostas terapeuticas6o que alertam para a possibilidade do fonoaudiologo dar 

prioridade a um processo que comprometa em demasia a inteligibilidade da fala do 

paciente. 

"Processos de simplifica9言o da estrutura fonol6gica que ocorrem em situa9ao de aquisi9ao "normal" ou 
"desviante" de linguagem. Ex: "prato" sendo substitudo por "pato". 
60 A este respeito ver Mota(199の  
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J a passagem para o niver sintatico 6 realizada sob extremo "controle" de um 

ambiente que forne9a supostas garantias de "uso" do signo desejado: o fonoaudi6logo 

fornece/solicita formula96es metalingulsticas s quais o paciente deve responder de 

acordo com aquilo que o terapeuta "espera". Muitas propostas de avalia 乞o e terapia em 

afasia tem essa caracterstica61. Novaes nos lembra que, jh em Benveniste (1991, em 

"Os niveis da anhlise lingulstica"), ha dados para se pensar essa questo dos nveis 

hierrquicos de estruturaao. Esta organizaao entre niveis parece-nos ressaltar ainda 

mais uma certa tendncia de apego do fonoaudi6logo ao signo, ou seja, uma forma de 

garantir seu espao de "inteligibilidade" (a palavra esperada sendo produzida em 

situa 乞o pr -determinada pelo terapeuta), sem o risco de "se perder" no nivel sinttico a 

fun9乞o predominante (ou seja, aquela ditada pela gramtica) de forma e sentido 

Observamos que a fonoaudiologia tem tendencia a trabalhar prioritariamente e de forma 

isolada com o nvel fonemico. A preocupa 言o de garantir a inteligibilidade da fala do 

paciente se da pela boa articula 乞o do fonema na palavra. A "passagem" do trabalho 

para o nivel sinttico s6 costuma ocorrer ap6s a "garantia" de eficacia fontica e/ou 

fonol6gica no ambiente "controlado" da palavra. 

O que queremos destacar 6 que tampouco a senten9a garantiria os efeitos de 

inteligibilidade almejados pelo fonoaudi6logo. Na verdade, n乞o ha uma unidade 

lingustica que garanta seja no nivel do morfema, do signo, da sintaxe ou da semantica a 

ilusao de completude de uma lngua. Orlandi (1996b: 67) destaca que, na lingulstica, as 

teorias da sintaxe s5o uma forma de dar conta da organiza9乞o da lingua. A autora, no 

entanto, aponta que a sintaxe interessa a Analise do Discurso enquanto efeito da ordem 

significante. 

Lemos (1998: 157), retomando a quest乞o saussuriana de que no se pode operar 

apenas com unidades, mas com rela6es entre elas nos relembra: "nao ha unidades em 

si mesmas, mas a existencia de unidades e indispensavel". Assim, podemos dizer que 

no ha unidade por si, mas sempre em relaぐdo. Destacando ainda as ideias da autora, 

lembramos que as rela6es sintagmticas e paradigmticas n乞o operam apenas ao nvel 

das palavras, mas em qualquer tipo de unidade, que ser sempre produto de tal rela o 

Trazemos esta questo a tona por percebemos no discurso fonoaudiologico uma 

61 A 

i. este respeito ver os comentrios de Coudry, em Dirio de Narciso (1996) 
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tendncia a estabelecer um estatuto 屈errquico tanto no que tange 良  aquisi9do da 

linguagem, quanto ao planejamento de um tratamento. Notamos que estas inst含ncias 
so tomadas de forma standartizadas e devem obedecer a uma previsibilidade. Ai6 

que se instaura o que chamamos de estratifica9o 

O estatuto do signo 6 , portanto, priorizado no 合  mbito fonoaudiol 6gico, pois 

parece ser esta uma forma mais garantida de "controle do sentido". Algo como "se meu 

paciente diz isoladamente casa, tenho garantia de que ele se refere a determinado 

objeto que conheo e domino". 

Tomemos um caso jd trabalhado em outro texto (Surreaux, 1997: 54) 

A palavra bola, por exemplo: 

Para um jogador de basquete d aquela laranja; 

Para um jogador de 絶nis 6 aquela pequeninha; 

Para uma crian9a pequena 6 aquela sua bola de plstico, azul; 

Para uma criana pobre pode ser uma bolinha feita de papel; 

' Para um homem preocupado em provar sua masculinidade, pode se referir 

aos testculos; 

' Para um viciado, pode ser a forma de se referir良  sua droga; 

' Para um sujeito obeso, poderia ser uma ofensa, 

E assim por diante. 

Imaginando a cena clinica tradicional, o fonoaudi6logo mostraria ao paciente a 

figura de uma "bola", solicitando a evoca9o da palavra em questao. H pouca 

probabilidade de que manifesta6es discursivas como "brinc", "colorida", "bateu", 

"meu" ou tantas outras possiveis sejam "aceitas" como "adequadas". Em nossa 

concep9o, por outro lado, acreditamos que qualquer uma das possibilidades acima 

listadas seria uma viabilidade do paciente acessar o plano simb6lico. Os 

desdobramentos interpretativos que o fonoaudilogo trabalharia a partir de ento 
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fundariam a trajetria a ser cumprida no tratamento, em busca do dizer e das 

significa es do paciente. 

Assim, o controle sobre aquilo que 6 dito 6 algo que, embora almejado pelo 

fonoaudi6logo (em uma concep o tradicional), foge 良  possibilidade im智ndria de um 

saber antecipatrio. 

A este respeito, so tambm instigantes os dizeres de Mimner (1987: 12) que 

prope os seguintes questionamentos: 

"Que pensar dos diferentes tipos de sintaxe entre 
os quais um mesmo sujeito poder ocasionalmente 
escolher segundo o humor ou as circunstncias? Que 
pensar de dois sujeitos, convencidos de falar a mesma 
lngua, e dos quais, no entanto, pode-se testemunhar que 
seus julgamentos de gramaticalidade divergem 
constantemente? Que pensar dos dialetos, dos "niveis de 
l ingua"?" 

O que parece ser mais dificil para o fonoaudilogo 6 buscar possibilidades de 

significa9ao num contexto discursivo mais amplo, em que as certezas, as garantias so 

menores. Sem dvida 6 um desafio, um trabalho mais complexo. No entanto, vemos a 

instncia discursiva como a via mais coerente para o trabalho do fonoaudilogo, se 

partimos do principio de no transparncia do sujeito e do sentido 

Lemos (op.cit.:160) trabalha a questo da hierarquia na anlise da aquisi9o da 

linguagem, realizando uma crtica s posi9es te6ricas que defendem a idia de ordem 

hierrquica no desenvolvimento da linguagem (conforme destacamos no item 3.1 deste 

capitulo). Segundo a autora (op. cit.), supor que o l6xico precede e condiciona a 

aquisi9o da morfologia e da sintaxe 6 incorreto, pois os processos que respondem por 

tais categoriza6es s言o solid自rios e interdependentes. Por isso6 que Lemos destaca a 

condi9o necessria de se trabalhar com a instncia do discurso (ou, segundo a autora, a 

instncia do Outro, como representante do funcionamento da lingua constituda) 

Conclundo, diramos que se faz necessrio deslocar alguns conceitos muito 

difundidos na fonoaudiologia, os quais apontam para uma estratificaao e hiera竣tua 
que reお段am o ideal de conten9o e padroniza 乞o dos dizereslloambito clnico. Este 

deslocamento certamente passa pela necessidade de abandonarmos uma viso 
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"gramatical" da lngua e podermos nos guiar por pistas discursivas, calcadas nos efeitos 

gerados na fala dos interlocutores em questo (fonoaudi6logo e paciente). Acreditamos 

que para isto acontecer necessitamos avan9ar em nossas reifex6es e constituir um 

conhecimento te6rico prprio em que a fonoaudiologia se sustente. Apontamos tambem 

que isso 6 possver atrav6s de uma perspectiva da fonoaudiologia que sugerimos como 

de "entremeio". Nesta perspectiva circula a interlocu9乞o com outras disciplinas (e 

questiona a partir dos efeitos dessas interlocu96es), mas h sempre uma preocupa9o 

em delinear um campo de saber prprio 

3.3. A linguagem ' mesmo transparente? 

A questo da transparncia da linguagem 6 decorrente da perspectiva com que 

se trabalha as no96es de sujeito e de sentido (reflete escolhas e inscri96es te6ricas 

assumidas). Partindo-se dos pressupostos da Anlise do Discurso, todos os caminhos 

apontam para a nao transparncia da linguagem. Agora, quando pretendemos analisar a 

perspectiva que a fonoaudiologia tem de linguagem, a realidade e completamente 

diferente. Conforme trabalhamos no capitulo I, "ouvimos vozes" onundas do discurso 

linguistico ecoando na fonoaudiologia. Trata-se de uma heran9a que traz consigo uma 

concep9豆o de lingua asseptica, de sujeito consciente e de sentidos transparentes, 

conforme destaca Indursky62 (1998: 117) 

Novaes (op. cit.: 160-1) diz que ha uma frustra 乞o diante daquilo que a lngua 

ilusoriamente provoca no outro, atraves da promessa de sentidos antecipaveis que 

garantiriam o "reconhecimento" de posi96es conhecidas frente a lingua. Porm, o n乞o- 

reconhecimento inviabiliza o fazer sentido para o outro, abalando a coesao e a 

compreens乞o do enunciado. Segundo a autora, "...a ilusao da transparncia do sentido, 

nos sentidos antecipaveis, dar-se-ia caso o outro se identificasse com posi96es 

conhecidas e comuns ao sujeito do enunciado" 

A procura da verdade, do verdadeiro sentido,e algo com o que o homem sempre 

62 F. Indursky, no texto "O sujeito e as feridas narcsicas dos linguistas", desenvolve uma reflex乞o sobre a 
trajetria da no9ao de s可eito que parte da linguistica saussuriana e vem at6 a linguistica contempornea 
pelo vi6s das Teorias da Enuncia5o e da Anlise do Discurso 
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esteve s voltas. J na Grcia Antiga, desde Parmenides, Plato e Arist6teles, passando 

pelos positivistas como Descartes, at6 a retomada na filosofia moderna por Heidegger e 

Heggel, ha um percurso insistente na busca pela verdades. Frente a esta questo 
inerente き  nossa condi9ao humana, Garcia-Roza comenta 

"Procurar a verdade 6 supor que ela n乞o esteja 
dada em nossa experiencia cotidiana, mas para que esta 
suposi9ao possa ser feita6 necessrio que no seio mesmo 
dessa experiencia algo insinue que no estamos na posse 
da verdade. lEsse algo 6 da ordem do equivoco, do erro, da 
mentira, da dissimula95o.E portanto na dimensao do erro 
que a verdade faz sua emergncia, ou se quisermos, a 
hist6ria da verdade 6 coextensiva a histria do erro" (op. 

A prop6sito disso, Pecheux (1995) afirma que 

"...6 a ideologia que fornece as evidencias pelas 
quais "todo mundo sabe" o que 6 um soldado, um 
operrio, um patro, uma fbrica, uma greve, etc., 
evid6ncias que fazem com que uma palavra ou um 
enunciado. "queiram dizer o que realmente dizem" e que 
mascaram, assim, sob a "transparncia da linguagem", 
aquilo que chamaremos o carter material do sentido das 
palavras e dos enunciados (op. cit.: 159-60)" 

O discurso predominante na fonoaudiologia e o de que a linguagem 6 algo que 

est ao alcance do fonoaudi6logo. Ele a domina, ele conhece e detem o padro, elee o 

modelo de uma "boa" linguagem. Parece que o fonoaudi6logo utiliza a estrutura 

linguistica como escudo, como garantia para no correr o risco de se sentir excludo de 

sua prpria lingua, jd que esse lugar de "excluido" ele parece reservar para o paciente 

(ja que o paciente figura como aquele que n乞o sabe, aquele que esta "desprovido" de 

linguagem). No momento em que o fonoaudiologo se oferece como "filtro" para 

detectar o "incorreto" nas produ96es lingulsticas de seu paciente, marca para si um 

lugar de saber absoluto sobre a lingua, sendo que ao paciente resta o lugar de inabil. A 

tendencia nas avalia6es fonoaudiol6gicas 6 de detec9ao apenas do erro, da falha, em 

vez de um levantamento de possibilidades discursivas 

A ssim como a linguagem, a fonoaudiologia toma tamb6m o sujeito como 

63 - 」  
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transparente, acessivel, tangvel. Nesta perspectiva, o saber integral da lingua, por parte 

do sujeito, tambm 6 possivel. E aquilo que Mimner (op. cit.: 28) chama de sujeito 

suposto saber, ao referir-se ao suposto saber encarnado pelo linguista. Concordamos 

com o autor e estendemos suas considera6es a posi9貸o tradicionalmente ocupada pelo 

fonoaudi6logo. Diz-nos Mimner: 

"A dificuldade daquele que sustenta a palavra- 
mestra 6 que ele fala, ainda mais, fala no espao da 
ciencia onde todos os prop6sitos so mensurveis. Ele 
est, pois, necessariamente consagrado a manifestar o que 
h de impossivel em subjetivar a posi9o de sujeito 
suposto saber, proferindo ao menos uma proposi9o que o 
desvaloriza e o faz sujeito suposto a ignorncia" (op. cit.: 
28). 

E importante lembrarmos que estas coloca6es de Mimner trazem uma s6rie de 

reflexes da teoria psicanaltica lacaniana acerca das questes do sujeito e da 

linguagem. Assim sendo, cabe lembrarmos que os dizeres de Mimner tm uma rela o 

direta com o "tudo no pode se dizer" proposto por Lacan. Lacan adverte que o sujeito 

suposto saber nao 6 real. Trata-se de um lugar que aponta para o espao de um 

constituinte ternrio (remetendo quilo que pode sempre estar em outro lugar). A este 

respeito, Lacan (1998: 833) marca uma diferen9a drstica em relaao ao discurso 

religioso ou doutrinal: "Nosso negcio nada tem de doutrinal. No temos que responder 

por nenhuma verdade derradeira, "E a fonoaudiologia parece querer responder por 

verdades derradeiras ao supor a transparncia da linguagem de seus pacientes. Desta 

formlla, assumir um lugar de sujeito suposto saber frente a linguagem de seu paciente6 

uma conseq鵬ncia quase inevitvel nas perspectivas "colcha de retalhos" e 

"interdisciplinar". 

Philippe Julien, em seu livro "O retorno a Freud de J. Lacan", expe duas 

posi96es possiveis de o analista ocupar frente a seu paciente. A primeira e a de um 

saber referencial, que tem rela9o com conhecimentos anteriores (te6ricos ou n谷o) do 

analista. Este saber o analista prefere ignorar. A segunda posi9o relaciona-se com um 

saber textual suposto. Segundo Julien (op. cit.: 95), este saber emana da escuta em 

relaao quilo que o paciente produz ao falar. 直  um saber que ignora o saber 

"Como posso estat certo鹿que no me engano?" 
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referencial, pois 6 atravessado por um no saber a que o analista6 remetido. 

Partindo da coloca9ao de Julien acerca de como o analista lida com o saber, 

propomos pensar o lugar que o saber ocupa na escuta fonoaudiol6gica. A 

fonoaudiologia tende a realizar suas interven es baseada no saber referenci延  fruto das 

garantias que a teoria, a tcnica e a experiencia lhe conferem.豆  um saber que antecipa 

o fonema a ser instalado, o signo a ser dominado, o conceito a ser compreendido. E um 

saber que no deixa espao para o imprevisivel 

Encontramos tambm em Jean Clavreul (1983), psiquiatra lacaniano, na obra "A 

ordem m6dica - poder e impotncia do discurso m6dico", interessantes reflexes acerca 
do lugar que o saber do medico ocupa. Dizo autor 

"Da mesma maneira que o doente est na nosico 
aaqueie que nao Sabe" dante de algum que6o 

representante e o funcionrio do saber, cada m6dico tem 
acima dele um sujeito suposto saber mais do que ele 
prprio. Digamos exatamente "suposto", pois a hierarquia 
n豆o tem limite para cima e sempre ha um m6dico (se 
possivel estrangeiro), uma publica 言o passada ou a sair, 
que 加琉  o saber onde deve poder se inscrever o 
desconhecido da doena. Com  isso, a angstia de que toda 
a doena 6 portadora 6 redutivel a uma falta de saber, falta 
que as equipes de pesquisa tendem a preencher. Ao corpo 
do doente, que no garante mais sua coerncia prpria, sua 
normatividade, ope-se um corpo de saber, e可a coerncia 
6 fornecida pela cientificidade, e esse corpo de saber 6 ele 
prprio o bem de um corpo m'dico no-dissoci自vel em 
cada um de seus elementos." (op. cit.: 141) 

As afirma6es de Clavreul nos levam a pensar acerca deste suposto saber do 

fonoaudi6logo, que encarna, no conjunto das especificidades que ele condensadamente 

representa・  saberes de ordem m6dica, linguistica, pedaggica e psicol6gica (cogni9豆o) 

A reunio desse conjunto de saberes, formando o discurso fonoaudiol6gico, refora a 

posi9o de transparncia e verdade que o fonoaudi6logo ocupa, em seu imaginrio, 

frente a seus pacientes. 

Nesse sentido, encontramos tamb6m em "O Nascimento da Clinica", de 

Foucault (1998・ 67), a confirm町哀o da rela9敏） entre saber clinico e verdade. Foucault 

nos diz que o olhar que percorre um corpo que sofre s6 atinge a verdade que ele procura 
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passando pelo dogmtico do "nome", que carrega uma dupla verdade: uma oculta~da 

doen9a, e outra claramente dedutivel~dos fins e dos meios. Para o autor, ai reside a 

verdade de um saber discursivo que ele chama de "decifra 言o". Segundo Foucault, 

" presena exaustiva da doena em seus sintomas 
corresponde a transparncia sem obstaculos do ser 
patol6gico え  sintaxe de uma linguagem descritiva: 
isomorfisino fundamental de estrutura da doena a forma 
verbal que a circunscreve"(op.cit: 107) 

Conforme ja apontamos anteriormente, a tendncia da fonoaudiologia a detectar 

aquilo que falha na linguagem do outro, sugere ter rela o com a no9o de dec矛αぐao 
apontada por Foucault. Circunscrever taxativamente aquilo que no funciona na 

linguagem do paciente, refora um lugar patol6gico para os sintomas do paciente 

Clavreul contrap6e o discurso mdico positivista ao discurso psicanaltico, 

apontando o lugar que o sujeito paciente e o sujeito suposto saber (encarnado no 

m6dico) ocupam em cada um deles. Segundo Clavreul 

"O mito 6 aquele de um "saber tudo".. de um 
"saber absoluto二 que permitiria o acesso a um saber total 
sobre o corpo do doente." (op.cit.: 142) 

O dizer do autor nos p6e a pensar no mito de suposi9乞o de saber conferido ao 

fonoaudilogo: um saber sobre o corpo (que abranja o funcionamento neurol6gico 

cerebral, a miofuncional idade dos m衣sculos da face, aspectos respiratorios, 

funcionamento larngeo e farngeo, funcionamento das vias auditivas), um saber sobre 

a cogni9毒o (a relaao pensamento-linguagem), um saber sobre a linguagem (teorias de 

aquisi9ao, nveis fontico, fonol6gico, sinttico e semntico) e um saber sobre o sujeito 

(que costuma resumir-se a observa9es positivadas sobre o "comportamento 

psicol6gico"). 

Ainda com Clavreul, seguimos nossos questionamentos 

"O doeやsup6e que o m6dico sabe mais que ele 
(seu organismo), o medico supe que o especialista, o 
patrono, sabe mais que ele, e o patrono supe que em 
algum lugar (no futuro) existir um saber totalizador. O 
que 6 constitutinte desta hierarquia 6 o "no-saber" do 
organismo diante de sua "doen9a"; e o m6dico se acha 
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promovido ao papel de "sujeito suposto saber" por este 
fato." (op. cit.: 149) 

Podemos perceber que a suposi9乞o de um lugar de saber 6 necess自ria para 

instala 議o de uma aposta em qualquer tipo de tratamento. No entanto,6 a resposta que o 

fonoaudilogo der a tal demanda do paciente (ocupando o lugar de saber totalizante ou 

distanciando-se deste lugar64), que determinara os lugares ocupados pelos sujeitos em 

questo. 

Acreditamos que o suposto dominio acerca das sistematicithdes da lingua 

coloca o fonoaudilogo frente a duas possibilidades de posi9言o perante sua lingua. A 

primeira seria de "isto me 6 familiar portanto eu devo compreender" (conforme Novaes, 

op. cit.: 161). Nesta posi9乞o estaria o fonoaudi6logo como modelo de falante idea1, 

usurio da lingua. A segunda seria "eu nao compreendo, portanto, n乞o6 a minha 

lingua". Aqui o paciente costuma ser considerado pe'o fonoaudi6logo como um mal 

usuario de sua lingua, pois seus interlocutores costumam n乞o compreender o que ele 

diz. 

Concordamos com Novaes (op. cit.: 70) que, em uma situaao como essa6 , o 

dizer do fonoaudilogo seria um dizer que no autoriza a imprevisibilidade de sentidos 

outros. Os dizeres do indivduo, segundo Novaes, sao tomados como produto de uma 

maquina de falar66 (tomados por sua literalidade, sem desdobramentos significantes) 

Porm, podemos pensar tamb6m que ha varia6es, de acordo com a posi9乞o- 

sujeito do fonoaudi6logo em questao, conforme foi apontado no primeiro capitulo 

Em uma posi9ao-sujeito do tipo "Colcha de Retalhos" (perspectiva da 

fonoaudiologia como colagem de discursos oriundos de diferentes campos do saber), 

certamente a no9o de transparencia da linguagem 6 fundante. Nesta perspectiva, o que 

fica evidente 6 que por essa via se imp6e ao individuo desprovido de um bom modelo 

de fala, um padro baseado nos princIpios do "bem dizer". A no9ao de sentido dai 

64 Chama-me a aten9きo o estranhamento que causa em meus pacientes as falhas que cometo ao falar. A 
ocorrncia de urn lapso, um ato falho ou um simples momento de disflu6ncia no ritmo de minha fala 
鳶くlvoca 良  s vezes susto, outras vezes risos. Algo como: "pode minha fonoaudiloga tamb6m falhar?" 
65f ・  

n imporiante aestacar que o trabalho de Mariluci Novaes gira em torno dos dizeres nas esouizofrenias 
As analogias com o discurso fonoaudiol6gico aqui realizadas, embora discutidas com a autora, s豆o de 
minha autoria. 
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decorrente 6 cristalizada e tambem aponta para o modelo correto institudo 

Concordamos com Berberian (1995) quando destaca que esse modelo institudo tem, no 

Brasil, origem nas tentativas de padronizar, homogeneizar, higienizar nossa lIngua pela 

via de uma lingua padro. Acreditamos que esse movimento em nosso pals e tamb6m 

decorrente de padres educacionais/industriais ideologicamente estabelecidos no 

ocidente e seu consequente processo de discrimina9ao entre o capaz e o incapaz, que, 

como ja abordamos no primeiro capitulo,e fruto de um movimento de padroniza9o 

educacional iniciado no seculo XVTI na Europa 

L-se em Althusser, 

"Como todas as evidencias, incluindo as ciue 
fazem com que uma palavra "designe uma coisa" ou 
"possua uma significa9o" (portanto incluindo as 
evidncias da "transparncia" da linguagem), esta 
"evidencia" de que eu e vocE somos sujeitos -e que esse 
fato no constitui problema -e um efeito ideolgico, o 
efeito ideol6gico elementar" (Ideologia e aparelhos 
ideol6gicos de Estado, 1980: 95) 

Henry complementa a observa9乞o de Althusser, dizendo que e to imposslvel ter 

uma teoria do sentido ou do sujeito quanto "teorias de Deus", visto que esses objetos 

so categorias ideologicas e n乞o objetos de conhecimento. Podemos pensar que a 

fonoaudiologia costuma tomar o sentido e o sujeito tentando enquadr-los em teorias, 

tal como aponta Henry. Tanto na perspectiva de Colcha de Retalhos (colagem de 

discursos outros) como na interdisciplinar (tentativa "apressada" de cientificiza9ao da 

fonoaudiologia) percebemos que os efeitos sao complicados, ja que o que ocorre acaba 

sendo uma colagem aos preceitos teoricos da lingulstica, da medicina, da pedagogia ou 

da psicologia 

Importante contribui9ao para o questionamento do ideal de transparencia da 

linguagem foi feita pela Psican自lise. Porm, sabemos que as descobertas freudianas 

foram antecedidas por outros dois momentos de abalo do narcisismo do homem que, ao 

longo da historia, sofreu trs grandes golpes narclsicos. O primeiro foi a descoberta de 

que a Terra nao era o centro do universo, o que causou uma quebra na idealiza9乞o do 

nosso lugar de destaque num contexto tao amplo. O segundo grande golpe narclsico 

66o一一  工  、で  
3egunuo lNovaes, os dizeres do individuo passam a uma condi9ao de objeto, sem sujeIto 
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veio com a descoberta darwiniana de que o homem descende do macaco. Tal 

descoberta desbancou-nos, colocando o homem como mais um animal dentro de uma 

escala evolutiva. E a terceira situaao de quebra no nosso narcisismo fi a descoberta 

do inconsciente feita por Freud, o que culminou com o abalo provocado pelo fato de o 

homem n乞o ser dono nem mesmo do seu prprio ser 

Pensamos estes trs momentos como constitutivos da instncia de incompletude 

d homem e da linguagem, visto que deslocam a unicidade de sentido da linguagem. O 

efeito de descentramento, no entanto, no parece abalar as certezas positivistas do 

campo fonoaudiol6gico. Entendemos que seria de fundamental importancia que a 

fonoaudiologia pudesse ser atravessada pela no9ao de incompletude, tanto do sujeito 

como da linguagem, para vir a ressituar seu fazer clinico 

Retomamos Paul Henry (1992: 30) para destacar suas palavras ao lembrar que a 

Psicanalise trata o sujeito como um efeito, ou melhor, que este sujeito e efeito da 

linguagem. Diz Henry 

"E finalmente essa posi9ao do sujeito com rela 乞o 
a linguagem que p6e a psicanlise no lugar de rompimento 
ハ～，、一い一一1一～；一  」一 ‘ー一一一一凸一一：一 ”67 レU」」」 4 」uしU」Uど」‘lmluえmsPilパフIlじla 

Importante tambdm sao as palavras de Garcia-Roza (op. cit.: 20) ao destacar que 

a contribui9乞o de Freud desde seus primeiros escritos e que a verdade se insinua n乞o a 
partir do carter formalizado do discurso, "...mas precisamente quando o discurso falha, 

quando 6 atropelado e violentado por um outro discurso que provoca, no primeiro, 

lacunas". O que queremos destacar 6 que justamente aquilo que aponta para o nao- 

homogneo do discurso e que deveria interessar ao fonoaudi6logo. Se o fonoaudi6logo 

pudesse escutar para al6m do literal, talvez viesse a perceber que uma serie de "falhas" 

presentes na fala de seus pacientes remetem a outras falas que, se escutadas e levadas 

em consideraao, poderiam vir a constituir importantes articuladores do processo 

67 Hを  aqui uma quest乞o polmica: a subjetividade na ou da linguagem? Esse 6 um tema ha muito discutido 
no percurso dos estudos da linguagem e subjetividade. Bral (1992) introduz a questao de o quanto a 
linguagem denuncia a presena de um s可eito. Benveniste (1991) aproffinda as teses de Bral e prop6e a 
questo de que o individuo 6 a partir dos efeitos de sua enuncia9きo. Tambm encontramos importantes 
contribui96es para esse tema em Bakthin (1997) ao tratar a no 豆o de dialogia, como instncia formadora 
de um lugar social para o刈eito, o que desemboca na formula弾o do conceito de alteridade constitutiva 
do sujeito e da linguagem. Encontramos ainda em Ducrot (1987) estudos sobre a polifonia, que nos 
remetem a pensar que o ato de enuncia9ao nem sempre esta referido a s marcas na linguagem do sujeito 
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terapeutico. A este respeito, lembro-me de urna pequena paciente que, tendo 

dificuldades de produ o do fonema africado 似,falava-me de sua "chia" (tia) 

Perguntando-lhe quem era a "chia", ela respondeu-me rindo, dizendo que esta deveria 

ser ela mesma, pois "sou eu que chia". Destaco este pequeno recorte do trabalho clinico 

para comentar que esta situa o provocou na menina um interesse em saber diferenciar, 

em sua produ o articulatria "chia" de "tia". 

' 
E interessante retomannos em Henry (1992) a crtica acerca da obra de Frege 

(de inspira o leibniziana) referindo-se id6ia de que basta ter uma boa linguagem para 

que n哀o se possa mais produzir algo (dizer ou escrever) que n乞o seja bem pensado, e 

suscetivel de ser reconhecido como verdadeiro ou falso. E dentro dessa perspectiva 
垣gienizante da linguagem que vemos implicadas as bases do trabalho fonoaudiol6gico, 

se o pensarmos a partir das posi9es-sujeito Colcha de Retalhos e Interdisciplinar 

Acreditamos ser importante visitar a defini9o de lingua de Ducrot em "Dizer e 
No Dizer": 

"Deixar-se-h de definir a lingua 良  moda de 
Saussure, como uni c6digo, isto6 , um instrumento de 
comunica9ao, mas ela ser considerada como um jogo, ou 
mais exatamente, como impondo regras de um jogo que 
se confunde amplamente com a existncia cotidiana" 
(1972: 05). 

As palavras do autor nos convidam a abalar os conceitos vigentes no meio 

fonoaudiol 6gico no qual a lingua figura como um c6digo. Embora no concordemos 

que o conceito de lingua para Saussure remetaa no9乞o 由 c 6digo, pensamos ser 

fundamental para a fonoaudiologia poder trabalhar com um articulador que venha 

deslocar o conceito de lingua, ou seja, a possibilidade de que ela possa ser subvertida, 

pois 6 ai que reside a especificidade fonoaudiol6gica: as falhas na linguagem dos 

pacientes so uma espcie de subversao que, em vez de ter um carter po6tico, soam 

como um "estorvo". Para poder transformar essas subvers6es "esquisitas" em algo 

criativo, o fonoaudi6logo necessitar lanar mきo da lingua como uma ferramenta 一  que 
como muito bem nos lembra Henry,6 EmPe旅iiαー que ao mesmo tempo que possibilite 

constituir sentidos junto com o paciente, esteja referenciada a no-transparncia 

que a emite (o locutor, para Ducrot) 
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A lingustica mostra que na鋤a alguma coisa se repete materialmente. Henry 
diz que essa "alguma coisa" no s言o palavras (realidade fnica), que ainda que no 

sejam quaisquer, no determinam o que se repete materialmente. Tamb6m no sきo (o 
que se repete) significa6es literais ou figuradas. O que se repeteー ai ele concorda com 
Saussure 一  so diferenas (ou significantes). Conforme a cita 三o de Henry: 

"Apenas as diferenas ou rela es Dodem se 
repetir ne varietur, mas no as substncias ou as formar 
ainda que essa repeti9o, essa volta do mesmo. sJse 
琴alize pelo vi6s de substancias e formas. O fato de6i 
foneticistas no terem s vezes outra preocupa 豆o alm de 
4emonstrar a realidade fontica do fonema, sua intenco 
declarada no tira em nada o interesse cientfico de seu 
trabalho, mas no modifica em nada tamb6m o fato de que 
o que eles sistematizam como realiza es fonticasあS 
fonemas no tem nada a ver com o seu valor" (1992: 1向  

O conceito de lingua tem uma fun9乞o que permite que se pense o registro da 

materialidade do que se repete no discurso para al6m das varia9es de forma ou 

substncia. Segundo Henry, relacionando ai o conceito de lingua com o de inconsciente, 
"o desejo inconsciente implica tambm uma repeti9豆o, uma volta do mesmo sob as 

diferenas. E isso o real de desejo inconsciente e nada mais" (op. cit.: 163) 

E importante lembrar que o fonoaudi 6logo, justamente por trabalhar na 
intersec9瓦o entre o que pertence a ordem do sistematico, ou seja,a lngua, e o que6 da 

ordem do idiossincrtico, ou seja, as altera6es presentes no discurso (ou as patologias 

de linguagem) do paciente, necessitaria lidar simultaneamente com os conceitos de 
lingua e de fala. A questo 6 como lidar com conceitos to polemicos sem cair numa 
cristaliza 豆o dos sentidos dos mesmos. Talvez uma salda interessante seja pensar tais 

conceitos como nao fechados, no univocos e sujeitos a deslizamentos. Deslizamentos 

estes suficientemente flexveis que permitam pensar a lingua como no toda, fundada 
no conceito de falta. Deslizainentos que permitam pensar a fala do terapeuta e do 

paciente como espao de circula o de sentidos (que remete ao discurso como efeito de 

sentido entre interlocutores); sentidos estes que podem sempre vir a ser outros. 

Uma questo que se faz de forma muito natural para a lingu1stica 6 relativa ao 

"que se pode dizer" - o que e tomado como da ordem da lngua~e o "que no se pode 
dizer" ー  nきo e da lngua ~ pois a lingulstica aponta como incorre o ou 
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agramaticalidade. Percebemos que esta categonza 谷o tem ecos na apropria 乞o que a 

fonoaudiologia faz do discurso da lingustica. Isto nos faz apontar para a no9o de 

"exterioridade", mas como diz Henry (op. cit.), nきo e qualquer exterior, pois trata-se de 

um exterior que n豆o deixa de ter rela o com a lingua, ao mesmo tempo em que 

excluido dela. A pergunta, ento, seria: o que na ordem da linguagem seria 

necessariamente externo a lingua? Por outro lado, n乞o se pode tratar qualquer questo 

relativa a linguagem sem levar em considera9ao a instncia da lingua. Cabe aqui 

destacar as palavras de Henry: 

"Com o impossivel ningu6m tem compromisso, 
salvo o linguista. Esse impossivel, enquanto defeito na 
rela9きo da linguagem com a lngua,6 aquilo por que a 
lingua existe, sua prpria razao de ser. O objeto dos 
linguistas est sempre a ponto de lhes escapar. Com  os 
crit6rios que adotam, eles esto inteiramente presos para 
estrutur-lo, para produzir a razo, para al6m de uma 
simples descri9o, para, na ordem da linguagem, enunciar 
a difren9a entre aquilo que e e no 6 da lingua. Eles 
podem vir a divergir sobre esse ponto e nao se privam de 
faz-lo. Isso nao impede de que enquanto houver 
linguagem haja lingua. i ai que ui real iisiste. um real 
一、、一．、ズー 1111」一一一一一  一一一‘一一  一”68L 	．』  ，』ー、  que nao saoenamos contornarJ～、J (ou, cit.: 145). 

Mais uma vez realizamos uma analogia entre o ideal de transparncia da 

linguagem buscado pelo linguista e pelo fonoaudi6logo. Mesmo que o objeto do 

fonoaudi6logo esteja sempre a ponto de lhe escapar, ha uma necessidade de tentar 

encarcer-lo para garantir uma forma de dominio sobre ele. Por isso 6 necessario 

"rotular" as patologias de linguagem, confina-las em um domnio de saber que de 

garantias ao fonoaudi6logo 

Lembramos que, segundo Garcia-Roza (op. cit.: 78), se a equivocidade e marca 

essencial da linguagem, a univocidade e o que torna a comunica9きo possIvel. E parece 

ser justamente al que se assenta a possibilidade do trabalho de uma fonoaudiologia de 

68 Lembramos aqui as palavras de Kanivilil Rajagopalan, professor da Unicamp, em curso ministrado na 
UFRGS, intitulado "Discurso e Etica" (1997), ao apontar a questao do imperativo de pureza da lingua 
sustentado pela lingustica. Segundo o professor, o ideal do linguista6 justamente este. A idia de uma 
lngua transparente 6 por ele insistentemente buscada. Assim como nos filmes futuristas, o linguista inveja 
a telepatia dos seres extra-terrestres (o ideal do linguista 6 a telepatia). E ent谷o este 6 seu grande dilema: 
ao mesmo tempo que a linguagem - seu objeto de estudo - 6 aquilo que nos caracteriza e particulariza 
como humanos,6 ela tambdm seu grande obstculo. Este 6 um entrave com o qual os linguistas desde 
sempre se deparam. 
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entremeio: entre a possibilidade do sujeito se comunicar, correndo o risco da aventura 

de se equivocar. Ou seja, o fonoaudi6logo, dentro desta perspectiva, ao mesmo tempo 

em que e um representante daquilo que o social espera (em uma referencia a lingua).6 

tamb6m um interlocutor atento a s modalidades possiveis (ou "alternativas"), que, 

embora fujam ao padro daquela comunidade linguistica, produzem efeitos de sentido 

Para isso, no entanto, urge que a fonoaudiologia ressitue suas concep96es de lingua, 

linguagem e comunica9乞o. 

Sabemos que diversos estudos provocaram deslocamentos na concep9乞o de 

lingua proposta tradicionalmente pela linguistica. Os escritos de Milner (1987) so 

taxativos em rela 乞oa forma com que a linguistica cristaliza conceitos como o de 

lingua. O autor prope: "o fato de lingua consiste nisto que na alingua69 ha j自  
impossivel: impossivel de dizer, impossivel de nao dizer de uma certa maneira" (op 

cit.: 18). Segundo o autor, falar de lngua, e de parti9乞o,6 colocar que nao se pode dizer 

tudo. O que Milner destaca e que a lingua est ligada a opera9豆o do nao tudo. Eis o 

grande articulador da "virada" que julgamos necessaria para a fonoaudiologia, centrado 

na concep9ao de lingua. Quebrar o imperativo de repeti9乞o e regularidade e provocar a 

instancia da falta sao movimentos fundamentais para que se desloque a perspectiva 

atravs da qual se estuda e trabalha com linguagem no campo fonoaudiol6gico 

Percebemos que uma das tendencias na fonoaudiologia 6 , assim como destaca 

Mimner, cobrir a falta com qualquer remendo. E sabemos que o que leva um 

fonoaudilogo a nortear seu trabalho por essa via e uma referncia a concep9ao rgida e 

autoritria de lingua como um c6digo fixo e ditador de sistemacidades-padro 

A Anlise do Discurso, com suas contribui96es, vem tambem ajudar a quebrar a 

no9ao de lingua como ideal, conforme vimos no decorrer deste capitulo. Neste sentido, 

as contribui96es de Mimner e Authier-Revuz foram fundamentais para a revisao da 

pr6pria teoria por parte de Pecheux 

69 Alngua d a tradu9ao literal do termo lacaniano "lalangue". Atravs do conceito de lalangue Lacan 
define a articulaao do des可o a lingua oigado え  id6ia de um saber que se sabe na ignorncia de si pr6pri可  
Segundo TeiKeira (1998: 114), "o conceito de ialcrngue elaborado por Lacan para dar conta da 
equivocidade que trabalha sem cessar a lingua,6 desenvolvido por Mimner, relativamente え  linguistica, 
como um conceito que imp6e limites ao de lingua. Refere-se aquilo que pode ludibriar a univocidade 
inerente a qualquer nomea o. O recurso de Mimner a esse conceito evidencia uma outra estrategia para se 
lidar com a falta que constitui a linguistica". 
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A no9ao de uma heterogeneidade fundante do discurso passa a ser um 

importante articulador para a Anlise do Discurso: a lngua ultrapassa sempre a 

atividade de fala (pensando em termos saussurianos) pela qual ela se manifesta, de 

modo que nenhuma fala 6 propriamente de um indivduo. Toda falae atravessada pelo 

ja dito ouja escutado. Como nos lembra Henry (op. cit.: 170), aquilo que o sujeito falae 
constitudo por um invislvel do discurso que so se pode conhecer atravs da experiencia 
intersubjetiva. 

Ainda trabalhando as ideias de Henry, destacamos suas palavras ao dizer ciue "o 

simDolico e aquilo que, na linguagem,e constitutivo do sujeito como efeito" (op. cit 

165). Tais palavras nos remetem a questo do universo de estudos das quest6es 

pertinentes え  linguagem: a qual ciencia "pertence" o estudo da linguagern?A 

lingulstica? A analise do discurso?A fonoaudiologia? A psicanlise? Respondemos 
com Henry (op.cit.: 146) que, por nao sabermos o que e a linguagem, cientificamente 
falando, ela n乞o se constitui como objeto de uma u nica cincia estabelecida 

Em deslizamento a esta questo, formulamos outra, tambem pertinente ao 

campo dos estudos da linguagem: A quem pertencem os significantes7o em jogo no ato 
cllnico fonoaudiol6gico? Ao paciente? Ao fonoaudi ologo?A lngua?A cultura? O que 

chama a aten9ao e que historicamente a fonoaudiologia assume diferentes concep96es 

de linguagem as quais sao tomadas de forma "mesclada", como colcha de retalhos 

mesmo. Os prprios conceitos de lngua e linguagem encontram-se constantemente 

confundidos, tomados um pelo outro 

H自  desde a lingistica, mas tamb6m com grandes e evidentes repercuss6es na 

fonoaudiologia, uma exigncia de transparencia, de literalidade e desambigiza 乞o dos 

enunciados. Pelo vi6s da transparncia, a tendncia 6 tornar o sujeito sem defesa, pois o 

fonoaudi6logo tem um saber a priori sobre "o que" e "como" deve-se dizer. Nessa 

perspectiva, ao paciente, sem alternativas, cabe reproduzir verbalmente aquilo que o 

fonoaudi6lo昏〕  espera dele 

A Anlise do Discurso prop6e que, em vez de se tomar os enunciados "ao pe da 

70 Aqui utilizamos 豆gnificaiite no duplo sentido do tenno 豆gnificante saussuriano (como materialidade 
linguistica) e signi五cante lacaniano (como urn indicio) 
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letra", se abra espao para o incerto, para a falta - espao este da interpreta 乞o (em 

oposi9乞o ao "deixar tudo s claras"). 

I 

E em nome da transparncia que Haroche (1992) fala do principio de 

visibilidade que se apresenta sob a forma de persegui9ao incessante a ambigidade,a 

elipse (a falta),a incisa (ao acrscimo descontrolado) e a tudo que advenha da zona de 

ruptura na linearidade discursiva previsivel. Em termos fonoaudiol6gicos, isto 

representa um repudio a quilo que o paciente tem de prprio, ja que seu modo de falar 

est marcado pelo inesperado, pelo idiossincrtico 

Acreditamos ser pertinente fazer referncia a uma passagem do texto de 

Haroche ao apontar que, 

"... nos casos de enunciados incompletos em 
particular, reconheceriamos o fato de que a ambigidade 
sena inerente a prpria linguagem (no sentido amplo) e s 
vezes a prpria lingua, estando ligada (segundo Plato, ja 
em Crtilo)a constataao de uma inadequaao geral entre 
formas, signos, sImbolos, de um lado, e id6ias (ou coisas), 
de outro" (op. cit.: 42). 

Ainda lidando com as idias de Haroche, encontramos uma passagem em que a 

autora faz referencia a uma forma de ambigidade71 - que ela chama de ambigidade 

inerente a s situa6es de comunica9ao - que estaria ligada え  pr6pria incompletude do 

sujeito, que, para ela, aparece mais como "um problema de comunica9o", do que 

propriamente linguistico. Podemos pensar pois na angstia que causa a nao- 

compreensao ao profissional da fonoaudiologia que tem como objeto de seu trabalho a 

"perfeita comunicaao humana" 

A autora aponta com muita propriedade esta questo 

"Longe de levar em conta a idia de conflito, de 
contradi9o, de mal-entendido, de lapso, mesmo de jogo 
de palavra, esta concep9ao sobre a id6ia da existencia 

71 E importante destacar que Haroche (1992: 40-43) faz uma distin95o entre tres formas de ambiguidade: a 
primeira 6 a ambigiidade sintdtica ligada a exist6ncia de estruturas especificas, ambigidade que 
caracteriza "enunciados completos" (quando h自  necessidade de um enunciado ser desenvolvido ao menos 
por duas estruturas), a segunda 6 a ambigiidade referencial dos enunciados incompletos (6 a ambigiidade, 
freqentemente semntica, ligada ao funcionamento da complementa車o e representativamente 
caracterizada pela elipse), e a terceira e a ambigidade inerente a s situa弾o de linguagem (ligada 良  s 
carencias dos pr6prios individuos). 
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implicita de unia alternativa entre o dizer tudo (a 
transparncia, a confissao...)e o nada dizer (a mentira, a 
dissimulaao). Ela ope, de forma direta,a idia de um 
sistema fechado e "perfeito", a id6ia de um indivduo 
mestre 面  seu discurso consciente, e no entanto 
imperfeito, em suma, "humano", dizendo "a verdade", ou 
ao contrrio, "mentindo"(op. cit.: 44). 

As contrib晦6es de Haroche nos remetem a imagem do fonoaudi6logo como 

um "higienista" da linguagem. H um imperativo imposto ao paciente ("fale tudo, fale 

claro") que remete ao ideal de completude. A questAo6 que muitos de nossos pacientes 

no tm condi96es clinicas de alcanar nem sequer parte deste imperativo. O que resta, 

com muita comodidade ao fonoaudilogo,d atribuir-lhes uma s6rie de rtulos que 

apontam para alguma disfun 豆o (disartria, dislexia, dislalia, disgrafia, disfasia, disfagia, 

etc). 

Retomando a questo da multiplicidade do sentido, podemos dizer que a 

ambiguidade presente no discurso s6 6 problema se a tomarmos no mbito da 

lingustica ou da comunica 豆o (o que 6 a tendncia predominante na fonoaudiologia, 

nas perspectivas "colcha de retalhos" e "interdisciplinar"). Se a tomarmos na 

perspectiva do discurso, ela aponta para a questo dos componentes implicitos e 

extralinguisticos, destacando que so elementos constitutivos do sentido. Acreditamos 

que tais dicotomias "completo/incompleto", "claro/ambguo", "explicito/implicito", 

"lingustico/extralinguistico", so articuladoras de uma forma de se estudar a linguagem 

baseado no ideal de transparncia da mesma. Percebemos que a trajetria da 

fonoaudiologia tem, tanto na perspectiva "Colcha de Retalhos", como na perspectiva 

"Interdisc姉nar" (conforme capitulo I), lidado com as questes relativas 良  linguagem 

calcando seu fazer nessas dicotomias. Afirma es como "A sintaxe de tal afsico est 
incompleta"プ'O sentido de sua伽a no ficou claro", "Sim, mas isto no est dado, 

ficou apenas implcito", "Esses no s含o elementos lingusticos palpveis" so 

expresses recorrentes nas observa6es que circulam no dizer do fonoaudi6logo. H ai 

claros indcios de que o ideal de transparncia, de desambiguizaao norteiam as prticas 

fonoaudiol6gicas alice段adas nas perspectivas "Coic加  de Retalhos" e 
"Interdis毒,linar" 

Haroche (op. cit.: 141) aponta que existem duas formas de completude. Uma 
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completude interna ligada a s formas sintticas e outra externa, ligada a comunica9o e 

ao sujeito. Observamos que, no discurso fonoaudiol6gico, a perspectiva "Colcha de 

Retalhos" e a perspectiva "Interdisciplinar", via discurso transverso, assumem os 

dizeres da linguistica intencionando vislumbrar uma completude relativa a s formas 

sintaticas. Porm, na passagem do a mbito de analise do "dado" lingu1stico para o ato 

cllnico, percebe-se que o fonoaudilogo adere tambem a esta completude externa, 

idealizando os princlpios de comunica 乞o (falante, ouvinte, mensagem e c6digo muito 

bem definidos) e de sujeito (tomando o paciente como sujeito dotado unicamente de 

consciente, ou seja, com inten96es claras e definidas, "dono de seu dizer"). E, se o 

paciente em questo no responde a partir deste lugar, configura-se este dado como ja 

indicativo da necessidade de tratamento fonoaudiol6gico72 

E pela oposi9.o a essa forma totalizante de se pensar o sujeito e o sentido na 

fonoaudiologia que desenvolveremos a prxima se9o 

3.4 Por uma noぐdo de linguagem ndo-transparente napnoaudiologia 

Paul Henry aborda, no decorrer de seu livro "A ferramenta imperfeita", o quanto 

a linguagem nao e aquele instrumento que ilusoriamente imaginamos ter para 

claramente nos comunicarmos, para deixar transparecer nosso pensamento. Ele destaca 

que justamente e esta mesma linguagem que trai nosso pensamento, causa mal- 

entendidos, ilus6es e erros. E neste mesmo sentido que propomos pensar, na perspectiva 

da fonoaudiologia, a linguagem como nao-transparente. Propomos tomar a linguagem 

como efeito de sentidos, e n乞o como um ideal de completude e transparncia 

Encontramos no trabalho de Novaes (1996) uma s6rie de coloca96es acerca da 

linguagem desviante que contribuem significativamente para as reflex6es que 

pretendemos aqui realizar. Segundo a autora, no paciente esquizofrnico, "a linguagem, 

enquanto instrumento de express乞o das "altera6es no pensamento e na cogni9をo",6 
tida como comprometida: a expressao, enquanto fun9乞o, e nao o que seria expressado" 

(op. cit.: 40). Fazemos uma analogia com a fonoaudiologia no sentido em que esta 

72 A mais recente campanha do Conselho Regional de Fonoaudiologia (novembro de 1999) tem como 
tema "Cuide de sua comunica o: consulte um fonoaudi6logo" 
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tamb6m toma a linguagem segundo a seguinte mxima: linguagem 6 igual a forma de 

ver o s可eito (a transparncia do刈ei回．  

N6s, fonoaudilogos, no percebemos que estamos to submetidos incompletude 

da linguagem como qualquer outro. Segundo Novaes・  

"A perpetua 加 da relao de poder sobre os 
sentidos do que os outros dizem 6 uma uuesto 6 tica aue. 
i・・.i, os pronssionais I...! encontram-se totalmente 
ass可eitados a um discurso que lhes 6 tambdm imnosto 
ye certa trma, eles tamb6m s豆o controlados or "forcas 
estrannas, que vem de um lugar estabelecido 
socioculturalmente de controle imagin言rio sobre os 
indivduos, de controle daquilo que os indivduos falam" 
(op. cit.: 43). 

Entendemos que esta rela o de poder refora a resistncia do fonoaulilogo frente 

ao dominio dos sentidos que circulam em situa o clinica. も  uma forma de manter sua 
posi弾o de s可eito suposto saber, ou melhor, de um saber absoluto encarnado no 

terapeuta. 

No entantoA狙ner (op. cit.: 63) adverte que d fundamental que o par dial6gico 

no seja tomado como simtrico. Ele faz esta colocaao justamente para destacar a 

impossibilidade de ter total acesso quilo que o outro quer dizer, ou seja, para 

descaracterizar a tese de transparncia da linguagem, pois a linguagem, tal como a 

subjetividade humana,d fortemente marcada pela ordem do imaginrio. Assim como6 

impossivel dizer tudo, igualmente invivel e ter acesso a tudo que o outro nos diz. 

Lidar com esta incompletude 6 um desafio extremamente rduo para a fonoaudiologia, 

visto que seu ideal sempre voltou-se para o processo de comunica o em que, 

conhecendo-se o c6digo, o emissor e o receptor, a decodifica o da mensagem esteve 

sempre garanti山a priori. 

Caberia ao fonoaudilogo dar-se conta de que tanto ele como o paciente esto 

sob o mesmo efeito perante a lingua, um efeito que em nada garante sentidos. Novaes 

(op.cit.: 156) salienta que a assimetria frente a lingua constituda no se da em fun9o 

de uma hierarquia, mas que, ao contrrio, todo sujeito est sob os efeitos da lingua. A 

autora destaca ainda que esses efeitos podem ser tanto o de sentido, como o de n豆o- 

sentido, alertando que tais possibilidades no devem ser consideradas como unia 
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redu o ao efeito de inteligibilidade, reduzindo a lingua ao cdigo, mas sim o efeito da 
lingua sobre cada um dos sujeitos 

Novaes prop6e que tomemos o efeito de inteligibilidade como um efeito da 

ordem do posslvel, da ordem de uma posi9乞o perante a lngua constitulda, O que se 

pode escutar, portanto, e da ordem de uma escuta virtual, de uma fala igualmente 

virtual. Fazendo uma analogia com a fonoaudiologia,e fundamental que o 

fonoaudiologo possa realizar uma escuta que possibilite, em sua virtualidade, configurar 

o paciente como um interlocutor. Muitas vezes 6 necess自rio que o terapeuta "alucine", 

assim como a mae faz com seu pequeno bebe, uma interpretaao possivel para o dizer 

idiossincrtico de seu paciente. E e acreditando nessa escuta virtual do fonoaudiologo 

que o paciente consegue, muitas vezes, ascendera condi9ao de falante. Abrir essa 

possibilidade de escuta 6 , segundo Novaes, 

“ りA，ー““，  ー，一  一α一  一」一」ュ  73 ...aammr ciue sao suieitos' -' d分  nu1c niiP 4 
Pnh1n',Ia(1t' ~ S加  gIl'itfl4 nfl m・rn 1：マ  り  ',,,i+',. ，、ハー  、ノ“"“、’I""v 一  Jau さしlIcnUさ  nU じITO. 」ゴ, aumiur.. nor 
conSeロ iencr一  "e o o"-' -k----- q元niG - -”、一ー、ハ n、、A 。ぷh 、～よよJレでハノ」」、・ノ」a, りuし、ノりuc uizm signiiica, mesmo aue seia 
aigo nao-compreenctido. Admitir isso exige um 
mnvlmentti t%T)*rrir, no くenti A.... A.. l.P _fm,roI - 3I、  』。  一ー ▼ 』AA～…v vvよ』““よlv u, さ  nuuu uC restauracao cia 
fl(lllogerieii1'rie r4 	 十rり 1り  hハ  ふAら7｛ふ、へ  A～一～6v'~~“、ハJ uし  ujil 男WILO, eentraua no inaivicluo- 
padro..." (op. cit.: 58). 

Pensamos que, embora n乞o seja esse o movimento mais fcil, a fonoaudiologia 

tem experi6ncia num campo de trabalho que envolve a n乞o-compreensao dos dizeres 

Esta experincia com aquilo que falha na linguagem e suficientemente densa para 

realizar uma escuta nao transparente e "virtual" da fala de seu paciente. Passar de uma 

escuta "ortofnica", que visa somente a corre頭o daquilo que foi produzido 

erroneamente pelo paciente, para uma escuta nao transparente (ou seja, nao literal) ou 

ainda virtual (que gere efeito de sentido mesmo que de forma reduzida e fugaz)e uma 

mudan9a essencial. Para tal ha a necessidade do fonoaudiologo perceber que seu dizer 

tamb6m esta sob efeitos imprevislveis 

Aqui cabe buscarmos os aportes de Lemos (1986a), em suas considera6es 

acerca da apropria 乞o da linguagem vista como uma tarefa alicerada na alteridade, e 

' 3 Lembramos que os estudos de Novaes referem-se aos dizeres de sujeitos esquizofr6nicos. Novamente 
ressaltamos que as analogias com a questao fonoaudiol6gica surgiram a partir de nossa interlocu9豆o com a 
refもrida autora. 
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de Orlandi (1996b), ao trabalhar a no9o de interpreta o 

Os trabalhos sobre aquisi9言o de linguagem de Lemos tem gerado frutiferas 

reflex6es em um grupo de fonoaudi6logas/pesquisadoras comprometidas com a posi9乞o 

interacionista desenvolvida no Brasil (conforme destacamos na nota de rodap6 n。  40, 

se9ao 1.3 deste capitulo). Este grupo, filiado ao setor de Patologia da Linguagem da 

DERDIC (PUC-SP),6 coordenado pela linguista Maria Francisca Lier-De Vitto 

Acreditamos ser este um grupo que, em suas reflexes, tem feito um grande esforo 

para construir uma fonoaudiologia baseada na n乞o transparncia do sujeito e dos 

sentidos. 

Nos trabalhos de Orlandi, voltados para a no9ao de interpretaao, encontramos 

uma s6rie de questes pertinentes s nossas reflex6es. Seus escritos trazem luza s 

quest6es de linguagem, discurso e dialogia, elementos que pensamos serem 

importantes articuladores de uma clinica fonoaudiol 6gica nao-transparente 

"...a relaao dial6gica 6 bhsica para a 
caracterizaao da linguagem: o conceito de discurso se 
assenta sobre a rela o dial6gica na medida em que6 
constituido pelos interlocutores, ou seja, todo texto sup6e 
a rela 乞o dial6gica, se constitui pela a o dos 
interlocutores (1996a: 159)." 

As reflex6es de Orlandi nos fazem questionar a importncia do referencial de 

linguagem tomado pela fonoaudiologia (na perspectiva "entremeio"). A partir do 

momento que o fonoaudi6logo puder pensar a linguagem alicerada na dialogia, 

construida por efeitos de sentido imprevisiveis entre interlocutores, seu fazer clinico 

sofrer interessantes deslizamentos. Deslocar a no9乞o de linguagem como sin6nimo de 

comunica9豆o para uma perspectiva que trabalhe com efeitos de sentido d um 

significativo movimento. Mas n乞o pensemos que 6 esta uma panac6ia, vemos ai apenas 

um pnmeiro passo de um processo que envolve uma s6rie de reflex6es sobre esta 

disciplina tao heterogenea74 

74 Destacamos a importncia da edi9ao de "Seminrio de Debates" (org. R.M. Freire, ed. Roca, 2000), 
uma publica o do curso P6s-Graduaao em Fonoaudiologia da PUC-SP. Trata-se da transcri9ao de sete 
semin自rios realizados com o objetivo de polemizar quest6es fundamentais para a fonoaudiologia 
Destacamos os seguintes temas: "A questo do objeto em fonoaudiologia", "Audi9ao e linguagem: a 
natureza 6 a mesma?", "A instancia clinico-teraputica da fonoaudiologia", "Voz e sistema sens6rio motor 
oral: o problema dos objetos". 
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Outro elemento igualmente importante que acreditamos ser um articulador da 

clinica que se pretende no-toda 6 justamente a no9谷o de falta introduzida pela 

psicanalise lacaniana. Conforme Haroche (op. cit.: 198), a no9ao de castra 乞o6 

fundante para trabalharmos com a questo da falta. Se assim nao fosse, o discurso seria 

sempre da ordem do saturado, do completo, o que se tomaria angustiante, porque 

impediria o desejo de se dizer. Esta angstia, segundo a psicanlise lacaniana, fala da 

falta de falta. Segundo Haroche,6 a partir da castra9ao que se d a possibilidade do 

acesso "ao prazer da substitui9乞o", da parfrase e da metafora. Empolga-nos pensar que 

justamente ai reside o que ha de mais instigante na clinica fonoaudiologica: trabalhar 

com o dizer do sujeito que, desde sua altera 乞o de linguagem, produz algo que remete a 

um efeito de sentido a ser interpretado. Interpretar em fonoaudiologia, em nosso 

entender, implica expor-se a uma possibilidade de circular no social por uma via 

discursiva. 

Lembramos Orlandi (1996b: 64) quando diz que, face a qualquer objeto 

simb6lico, o sujeito se encontra na imin6ncia de dar sentido. Surge ento a pergunta: o 

que 6 dar sentido? Respondemos com a autora: "Para o sujeito que fala,6 construir 

sitios de significncia (delimitar dominios),6 tomar possiveis gestos de interpretaao" 

A abordagem dos processos de significa9ao como gesto de interpretaao75 proposto por 

Orlandi nos parece ser um aporte de grande utilidade para o fazer fonoaudiol6gico. A 

fonoaudiologia necessita deslocar a idia de aplicaao de t6cnicas para um contexto de 

atua9ao a partir de ferramentas (ou princlpios articuladores), como a no9乞o de gesto de 
interpreta 豆o. 

Ainda segundo a autora, quando um sujeito fala, ele est em plena atividade de 

interpreta9ao, pois esta atribuindo sentido a s suas pr6prias palavras em condi96es 

especificas. Nossa pergunta 6 :6 que "condi96es especificas" se do no ato clinico 

fonoaudiologico? Parece-nos que a tendencia 6 de uma atribui9乞o de sentidos vindos 

sempre da perspectiva do fonoaudi6logo. Para cada enunciado do paciente o 

movimento dos sentidos se da como transparente para o fonoaudiologo. Talvez isto 

aconte9a justamente porque uma interpreta9ao ja esteja se dando por parte do 

fonoaudi6logo: a leitura cristalizada de que o "erro", o "lapso", os "atos faihos" e at 

75 T 

iemoramos que esta ideia ja havia sido apresentada anteriormente por P6cheux, no texto "Ler o 
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mesmo as prprias patologias de linguagem sejam sempre tomados como formas 

incorretas de circular na lingua. Como diz Orlandi (op. cit.: 65)," n乞o se ひ）de excluir 

do fato lingustico o equvoco como fato estrutural implicado pela ordem do 

simb6lico". Talvez um caminho interessante seja o fonoaudi6logo poder ir em busca 

das atribui96es 叱 sentido 面  prprio paciente, pela via 山 constru o dos dizeres 
elaborada pelo movimento dial6gico, e questionar-se acerca de quais s言o as "condi96es 
especificas" do tratamento fonoaudiol6gico 

No entanto,6 importante destacarmos que a interpreta 言o em 釦noaudiologia 
diferente da interpreta o em psicanlise. Segundo Lier-De Vitto e Arantes (1998), a 

interpreta o no mbito psicanaltico tem o objetivo de abrir possibilidades de 

significa o para o sujeito, de pr em circula o sentidos outros aos quais o paciente 

no estava tendo acesso. J no campo fonoaudiol6gico, a interpreta9窃o tem o objetivo 
de alinhavar uma possibilidade de sentido no movimento dial6gico entre paciente e 
terapeuta. 

Podemos ilustrar remetendo a duas situa es (possibilidades) bem distintas 

Numa abordagem fonoaudiol6gica tradicional, o que ocorre 6 uma colagem de forma e 

sentido, onde o terapeuta impe padres articulatrios e pr -determina o sentido. Por 
exemplo, ao apresentar l含minas com determinadas figuras, o fonoaudi6logo solicita que 

o paciente enuncie o que observa. Se o paciente evoca um enunciado de um campo 

semntico diferente do esperado pelo terapeuta, ele6 "advertido e corrigido". Lembro- 

me do relato de um paciente afsico a respeito de uma experiencia de um tratamento 

anterior. A fonoaudi6loga lhe solicitara uma evocaao a partir de uma lmina em que 

figurava uma mesa posta para refei9o. O paciente descreveu-a, dizendo que se tratava 

de unia mesa pronta para o jantar. A fonoaudi6loga prontamente o advertiu, dizendo 

tratar-se do caf da manh, visto que havia xicara e bule na mesa. Frente a isso, o 

paciente tentou explicar-lhe (dentro de suas limita6es expressivas) que seu jantar 

constava justamente de caf e po 

Jh dentro de uma perspectiva discursiva, a possibilidade de buscar significa o 

para o enunciado do paciente 6 uma atividade a ser construda pela dupla, em um 

movimento dial6gico entre o paciente e o fonoaudilogo. Lembro-me de uma pequena 

Arquivo H可e" 099の  
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paciente que me falava de uma viagem a "Nova Pata". Perguntei-lhe por que a cidade 

tinha este nome, se por acaso lh havia muitos patos. Frente a minha 

indaga 乞o/interpretaao, ela refaz seu enunciado e me diz de forma silabada "N乞o6 

Nova Pata,6 Nova Pa-ra-ta!". 

Nesta perspectiva, a interpreta9ao no se configura como decodifica 乞o, 

apreensao de um sentido. O que muda ai fundamentalmente6 o lugar do outro. Como 

diz Orlandi (op. cit.: 75), "o Outro nao 6 o interlocutor, mas o lugar da alteridade 

constitutiva, presen9a do outro sentido no sentido,...". Tais coloca6es de Orlandi nos 

remetem s posi96es tamb6m assumidas por Lemos, em seus estudos de aquisi9ao de 

linguagem. 

Encontra-se esta no9乞o de dialogia tamb6m largamente desenvolvida em estudos 

de aquisi9言o e patologia de linguagem76 que sao atravessados pela idia de alteridade 

constitutiva do sujeito e da linguagem. Neste sentido, destaca-se uma passagem da obra 

"Est6tica da Cria 乞o Verbal", de Bakthin, acerca da apropria9ao que a criana faz da 

lngua: 

"... e estas palavras pertencem a outras pessoas. 
Antes de tudo, trata-se das palavras da mae. Depois, estas 
"palavras alheias" se reelaboram dialogicamente em 
"palavras prprias-alheias" com a ajuda de outras 
"palavras alheias" (escutadas anteriormente), e logo ja em 
palavras prprias (com a perda das aspas) falando 
metaforicamente, que ja possuem um carter 
criativo"(1997: 405-6) 

E posteriormente agrega que h "...o processo de um paulatino esquecimento dos 

autores portadores das palavras alheias. As palavras alheias voltam an6nimas, 

apropriam-se (de forma reelaborada)"77. Nesse sentido, encontramos uma interessante 

contribui9ao no trabalho elaborado pelos fonoaudilogos argentinos Baralo e Giuliani 

(1993), que destacam a importancia do fonoaudi6logo lidar com a no9ao de dialogia 

bakhtiniana ao trabalhar com o processo de apropria9ao da linguagem com seus 

76 Em aquisi95o de linguagem citamos os estudos de Lemos (1986a, 1996b, 1998) e Lier-De Vitto (1994, 
1998a) e em patologia de linguagem destacamos os trabalhos de Arantes (1994), Andrade (apud Lier-De 
Vitto l994、  e Fonseca (aoud Lier-De Vitto 19941 
''Acreditamos ser esta passagem flindamental para entender a no頭o de dialogia n豆o somente no campo 
da fonoaudiologia e da aquisiao de linguagem, mas tamb6m para todo o estudioso deste conceito 
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pacientes. 

Para finalizar a se9言o, remetemos novamente a Pecheux. Em "Estrutura ou 

Acontecimento", o autor destaca que todo dizer esta exposto ao equvoco da lingua: 

"...todo enunciado 6 intrinsecamente suscetivel de 
tornar-se outro, diferente de si mesmo, se deslocar 
discursivamente de seu sentido para derivar para um outro 
I.. .1. Todo enunciado, toda seqIencia de enunciados 6 , 
ひ)iS, lingilisticamente descritivel como uma s6rie んノ de 
pontos de deriva possiveis, oferecendo lugar 
interpreta ao"(1997: 53). 

Segundo o autor, este 6 o espao de trabalho da Anlise do Discurso. 

Acreditamos que, embora o espao de trabalho do fonoaudi6logo seja outro (a clinica 

dos distrbios da linguagem),6 fundamental que se reflita acerca da concep o de 

linguagem, sujeito e significaao em jogo no processo terapeutico 

Concordamos com Pcheux ao dizer que as disciplinas de interpreta 乞o (e assim 

tamb6m entendemos a fonoaudiologia, numa perspectiva "entremeio") lidam com a 

instncia do outro, o qual est diretamente relacionado com o que o autor chama de 

linguageiro. 

Porm, o prprio Pecheux adverte que no se trata de interpretar a qualquer custo 

(nao 6 qualquer leitura que pode ser feita). Segundo o autor, a descri9o de um 

enunciado coloca necessariamente em jogo o discurso-outro como espao virtual de 

leitura desse enunciado. 

No entanto, ainda segundo Pecheux, temos a "...ilus言o de que sempre se pode 

saber do que se fala, isto 6 , se me compreendem bem, negando o ato de interpreta o no 

prprio momento em que ele aparece" (1997: 55). Parece esta ser a sada mais 

freqiientemente escolhida pelas perspectivas "Colcha de Retalhos" e "Interdiscグm11ar" 

"tapar buracos" da fala com a lingua. O que se faz nesse momento? Como diz Orlandi 

(1995a), silenciam-se outras possibilidades de se dizer. Poder-se-ia ler este ato como 

um "furor interpretante" do fonoaudi6logo, que tem como resultado, embora imagine 

estar fazendo o contrrio, o silenciamento do dizer de seu paciente. O paciente passa a 

falar guiado pela ordem da lingua, ficando de fora sua atividade linguageira. E 6 dos 

efeitos do sil6ncio e dos silenciamentos em jogo na clinica fonoaudiol 6gica que tratar 
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Capitulo ifi: A QUEST O DO SILNCIO 

1. INTRODUZINDO O SILNCIO 

"Deve-se calar sobre aquilo de que nao se pode falar" Wittgenstein in 
G. Steiner, 'zinguagem e silncio", p. 112. 

Segundo Parmenides (apud Gonzlez, 1992), o silencio, assim como a ausencia, 

pertence ao 合  mbito do nao ser. Pensando dessa forma, sobre o silencio no poderia 

haver discurso nem ciencia alguma. 

Gonzalez78, em seu texto "Ei sign fIcado dei silencio y ei silencio dei 

sign/Icado" (1992), utiliza uma metfora muito interessante, apontando que o dito no 

6mais do que o momentneo cume do iceberg que emerge por cima da gua, ocultando 

o resto. E que "resto" seria este? Justamente o que permite a linguagem ser tomada 

como aquilo que aparece, que vem a tona,6 o que acaba remetendo o silencio a s 

profundezas em relaao ao sentido no campo dos estudos da linguagem. A ele cabe o 

lugar de "resto" mesmo. 

No entanto,6 importante nao tomar o caminho oposto, acreditando que o estudo 

do silencio ser a panaceia de tudo que ainda n5o foi esclarecido acerca da significa95o 

das palavras. Conforme muito bem adverte Fierro79 (1992), o silncio nao nos livra dos 

equivocos. Ao contrrio, ele 6 ambiguo e dubio. 

Quanto a origem etimol6gica80, "silncio" vem do latim siientium, sendo um 

substantivo neutro, que significa silencio (sentido pr6prio). Ja "silente", vem do latim 

silens, silentis (adj.) que se cala, silencioso - participio presente do verbo sileo, sEles, 

silere, siiui, que significa estar silencioso, silenciar 

No dicionario Aurlio, encontramos no verbete silenciar, "guardar silencio, 

calar-se" ou "impor silencio a" 

78 r一一一  1、一一,一一一  r， 一一一ど，一一  一，一一一」一  一  一ー一,,一  」一  一！ ーーコ,一一一＝一  」一  ー,，凸一一,一  」一一」一  一  1,一一＝とどーに一一  Jose Is..arrnrez c.sonzaiez aoorua a quesLao (ia sigiuiicayiO U(J SIlCii(IO UCSUC 4 III椙uisUcd. 
79 ‘、I、  エ  ，一一 	、一 	， 	 一一  ‘一  ‘ ''A 	一  」  ‘一  」 一  一！，で  一！ 一” 一一  一二 一一！」, ー一で,一一  」一  一七、凸一一！  一一  一一」，一一一  」一  

irreuo r ieno auorua, em seu l exio ハ tonuua tio suencio,as sigmucaoes ou sitencio na esiera tio 

soci誠，  
80 Segundo o Dicionrio Etimol6gico Nova Fronteira da Lingua Portuguesa, organizado por Antonio 
Geraldo da Cunha (1987). 
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Naves8' (1992) destaca que, no idioma espanhol, silncio aparece como: 1 

Absten o de falar; 2. Falta de rudos. A autora destaca que as acep96es tem em comum 

o carter negativo. Segundo sua perspectiva (a da literatura), o silencio se apresenta 

como a parte negativa de um campo de oposi9o binria cuja parte positiva 6 a palavra 

(op.cit.: 102) 

Ainda no campo de reflexes da literatura, Steiner82 diz: 

"Sempre que se aproxima dos limites da forma 
expressiva, a literatura chegaa praia do silencio. Nada ha 
de mistico nisso. Somente a constata9o de que o poeta e 
o fil6sofo, ao investirem a linguagem de maxima precis谷o 
e ilumina 乞o, tornam-se c6nscios, e tamb6m ao leitor, de 
outras dimens6es que n乞o podem ser circunscritas por 
palavras" (1988: 1 12). 

Tal movimento que Steiner promove, faz-nos retomar as id6ias de Mimler frente 

ao impossivel de se dizer tudo. Isso mais uma vez remete-nos a condi9乞o humana de 

sujeitos falantes e, portanto, submetidos ao no-todo da linguagem 

Authier-Revuz tambem lan9a luzes sobre essa questo 

"E 6 dessa falha em nomear - que, para o sujeito 
falante d particularmente falha para se nomear, falha para 
dizer a verdade que "nao se diz toda porque as palavras 
Jltam" (Lacan) - que estruturalmente se constitui o 
sujeito, em um irredutivel desvio /dcartJ de si mesmo, 
sujeito, pelo fato de que ele 6 falante e, por consequncia 
do que ele 6 , falho". (1994: 235) 

Naves (op. cit.: 108) aponta que, em um extremo, o indizivel se reveste de 

palavra, que nao e mais do que voz, que6 so coisa material. A voze palavra sem 

palavra,6 a aao mnima do homem reduzido a "corpo com voz", cuja finalidade 

evitar a solid豆o apoiando-se na impressao de que dirige-se a alguem 

De fato, nao suportamos conviver com esta falha, com esta falta, e a tendencia6 

tentarmos revesti-la, disfar-la, de modo que as lacunas no evidenciem algo e corra- 

8I Carmlen Boves Naves reflete acerca do silncio na literatura 
82 George Steiner, crtico de literatura, apresenta uma srie de textos sobre a questo do silncio reunidos 
em seu clebre livro "Linguagem e Silencio - ensaios sobre a crise da palavra". 
83 A 一一‘一  一一  ,」一  ！  ‘一  一土！ ー  ・1 一一」・ 	」  一  r一一一  ‘ 」  T" 	1 一一」  ノ  ー  I-、 一一‘ 	11, r，一  」 	、  ‘'A 一一」一  1二  L 一  一 パ este resPeito e tamoem itustrativo o ueI,oimento oe rauoen 、  em しarta a iコ・ r eyueauj・ハ eaua imita, a 
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se assim o risco de cair no abismo do no-sentido 

Steiner traz um depoimento deste silencio gerado pela experiencia do nao-todo, 

do indizvel, ou daquilo que silencia, atrav6s da o pera Moisds e Ar.o, de Arnold 

Schoenberg. Mois6s exclama: "Oh palavra, oh tu, palavra, que me faltas!" Segundo 

Steiner (op. cit.: 176),e essa uma alusao a Palavra que ainda est por vir, mas que se 
situa al6m da fala, um abismo entre o sentido e a comunica 乞o. Na analise de Steiner, 

"O grito desesperado de Mois白s sen meroii1hc1，ハ  
S 1 Ie11Fio一  e um l・ecnnh- -i - Pl,tハ  ー  ノ，”a +~11一又ー一  J上ル」パ／」v’ し  um 1econr1ec1mento ~ que tambem 
encontramos em Kafka, em Broch, em Adamov - de aue 
as palavras nos abandonaram, de que a arte n乞o pode 
estancar a barbarie nem transmitir a experiencia quando 
esta se torna indizivel" (op. cit. :177-8) 

Henry (op. cit.: 182) fala da tentativa de procurarmos por todos os meios 

preencher os vazios do sujeito no discurso (seja preencher com a semantica, com a 

realidade psicologica, ou com um fundamento jurdico das regras jogo-lingua) 

Pensando na perspectiva fonoaudiol6gica, podemos dizer que essa tendncia se 

confirma. Percebemos a facilidade com que o fonoaudilogo toma para si turnos de 

fala do paciente ou de seus pais. Notamos tambem a antecipa 乞o em complementar 

enunciados reticentes. Supomos que isso esteja alicerado numa perspectiva de 

transparncia do sujeito e da linguagem, aliados a posi9乞o de sujeito suposto saber 
ocupada pelo fonoaudilogo 

No entanto, Orlandi (1995a: 13) ressalta que, ao aprofundarmos a compreens乞o 
do modo de significar do silencio, o que vem a tona nao 6 um sujeito to vislvel, nem 

um sentido to certo. 

Concordamos com F.Tfouni84 (1998: 98) quando este afirma 

"Acreditamos que 6 uma necessidade do discurso 
que ele nao possa dizer tudo, ele precisa n乞o dizer tudo  

cada palavra, a lingua me falta" (apud Authier-Revuz, 1994: 254) 
84 	,一・1・」、一  ・エp , r aoio i. iouru ueiemieu sua uissertaao ue mestrauo inuuiiaua 'J irueruno como iunuauor uo uiscurso, 
em 1998, na Unicamp 
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Dai que a incompletude do discurso 6 , para este, algo 
necessario, O discurso, para que exista, precisa ser 
incompleto." 

Authier-Revuz (op. cit.: 254) chega a propor que se pensem as linguas 

imaginrias e o silencio como uma apresenta 乞o ficticia de um lugar outro, a ferida da 

linguagem. 

Entretanto, n乞o sao todas as culturas que tomam o sil6ncio por esse vi6s. O 

estudo de Burke 85(1995) intitulado "Anota es para uma histria social do silncio 

no incio da Europa moderna" traz uma s6rie de ilustra96es acerca da polissemia do 

silencio em diferentes culturas. Remetemos a uma ilustra o, como o estudo de Basso 

(apud Burke: 16 1-2) que afirma que os apaches consideram apropriado manter 

sil6ncio em muitas ocasi6es em que os ocidentais considerariam ser necessario falar, e 

mais genericamente que "um conhecimento de quando ndo falar pode ser to 

fundamental para a produ9o do comportamento culturalmente aceitvel quanto um 

conhecimento do que dizer" 

Orlandi (op. cit.: 11) alerta que, ao se trabalhar com silncio, corre-se o risco de 

no saber caminhar entre o dizer e o nao-dizer. Parece-nos que instigar a 

fonoaudiologia a discutir a problemtica do silencio 6 inserir a disciplina em um 

campo onde as polmicas sao muitas e as incertezas latejantes. Porm acreditamos 

que se faz necessario abrir esse espao na fonoaudiologia para essa temtica entre o 

dizer e o nao-dizer que o estudo do silncio atualiza. 

No entanto, segundo Steiner, 

"Vivemos no interior do ato do discurso. Mas n乞o 
devemos pressupor que uma matriz verbal seja a 自  nica em 
que as articula96es e o comportamento da mente sao 
conceb iveis. Existem realidades de modalidades 
intelectual e sens6ria baseadas, nao na linguagem, mas em 
outras energias comunicativas, tais como o leone ou a nota 
musical. E existem atividades do espirito enraizadas no 
silncio. E dificil falar delas, pois como poderia a fala 
transmitir adequadamente a forma e a vitalidade do 
silencio?" (op. cit.: 30) 

85 Peter Burke 6 historiador ingls 

106 



Orlandi (op. cit.: 11) esclarece que ha um modo de estar em silencio que 

corresponde a um modo de estar no sentido e, acrescenta a autora, as prprias palavras 

transpiram silencio. Segundo Orlandi, h silncio nas palavras 

Neste mesmo sentido, encontramos em Burke, em artigo publicado na Folha de 

Sao Paulo86, a idia de que vale a pena tentar escutar os silencios, embora s vezes 

seja dificil interpret-los. No artigo, Burke aponta que os "atos de silencio" humanos 

sempre tm um sentido, seja esse consciente ou inconsciente, "embora certos silencios 

sejam mais valiosos ou mais carregados de significa9乞o que outros". O autor prope 

chamar estes ltimos de silncios significativos ou eloquentes 

Seguimos este estudo sobre o silencio inspirados nas palavras de M. Schneider, 

em Ladrうes de palavras: "Escreve-se sobretudo porque as palavras falham" (p. 479) 

2 . SILENCIO E CONTEMPORANEIDADE 

"Possuidora de fala, possuida por ela, tendo a palavra 
escolhido a vulgaridade e a fraqueza da condi9乞o do homem para 

sua prpria vida irresistivel, a pessoa humana libertou-se do 
grande silncio da matria. Ou, para usar a imagem de Ibsen, ao 

ser golpeado com o martelo, o insensivel minrio come9ou a 
cantar" (George Steiner, Linguagem e Silncio, p. 55) 

A questo do silncio no mundo moderno 6 algo que tem sido objeto de reflexo 

de estudiosos de diferentes a reas. Na arte, na literatura, na religi谷o, na hist6ria, na 

filosofia, na psicanlise, na linguistica encontramos pensadores lanando importantes 

questionamentos acerca da instncia do sil6ncio no mundo moderno 

Para Gonzalez (op. cit.: 35), a sociedade tecnol6gica fez do silencio um inimigo 

virtual que deve ser confinado e suprimido. Os espaos phblicos e privados se vem 

invadidos totalmente pelo ruido, pelo som e pela palavra. Desde as ruas e os meios de 

transporte ate a intimidade das casas. A civiliza9乞o tecnol6gica pode ser entendida 

como uma exorciza 乞o do silncio, na qual se manifesta seu instinto de dominio e 

poder. Segundo o autor, as novas gera96es tem sido educadas no horror ao silencio 

86 Caderno "Mais!" de 19 de setembro de 1999, dedicado a tem言tica do silEncio 
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Gonzlez chega a afirmar que h algo de patol6gico na atitude da sociedade moderna 

frente ao silncio. 

Fierro (op. cit.: 69) tamb6m aponta que nossa sociedade se caracteriza por 

admitir mal o silencio. Segundo esse autor, a cultura rural deixa ao silencio mais 

espa9o do que a cultura urbana, letrada e discursiva. No a mbito urbano, quando se est 

com outras pessoas 6 preciso estar falando. O silncio se vive como carregado de 

ameaas ou tenso. 

O verbalismo de nossa sociedade, conforme Fierro, se ostenta em manifesta6es 
n言o so orais, tamb6m escritas. A cidade moderna se constitui pela escritura, pela 

abundancia de signos escritos. Vent6s (apud Fierro) analisou este fen6meno sob a 

perspectiva da "vertigem de sentido", do excesso em nossa sociedade, no so de 

discursos a prop6sito do sentido (hipertrofia da semiologia e da semi6tica), mas dos 

sinais, das mensagens textuais nos lugares p立blicos, que s乞o os espaos da cidade 
moderna. 

Ainda segundo Fierro, o excesso de sinais ac丘sticos, verbais ou musicais, assim 

como de sinais grficos, de escrituras ou outros, chega a transformar-se em puro rudo 

A palavra, a mhsica, a escrita no desejada ou nao reconhecida como tal, passa ao 

estatuto de puro e simples ruido. Conforme o autor, as formas de comunicaao publica, 

de ensino, de transmiss乞o de cultura, obedecem em nossa sociedade a pautas de intensa 
verbaliza9乞o, que deixa escasso espa9o ao silencio 

Concordamos com o autor ao detectar que, em nossa sociedade, existe uma clara 

e compulsiva inclina9乞o a falar. No entanto, Fierro percebe que frente ao verbalismo, 
ao carter compulsivo da norma de falar, de ocupar com palavras o tempo em que 

estamos juntos, ha o florescimento de uma certa nostalgia (depoimento talvez pessoal, 

talvez de uma gera9ao) de outras pautas culturais e outras formas artsticas nas quais 

predominava o silencio 

A mesma concep9乞o se confirma em Nbrega87 

87 Monica Nbrega abordou a questao do silEncio em sua dissertaao de mestrado intitulada "Professor e 
alunos: falas de poder" (PUC/SP, 1993) 
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"A sociedade ocidental ノ...ノ  sempre apresentou 
grande 姉ia ao silencio e uma conseqiente valoriza o da 
palavra. E assim que, quando duas ou mais pessoas esto 
juntas, d comum evitar-se o silncio e preench-lo..." 
(Nbrega, 1993: 118) 

De acordo com a autora, uma concep9豆o negativa de silencio faz parte da 

histria da nossa sociedade e h uma conseqiiente valoriza o da palavra. Tendo seu 

estudo se voltado para o silncio na rela o professor-aluno, Nbrega (op. cit.: 102) 

aponta que o silencio costuma ser tomado como sinnimo de passividade, de no 

participa o ou de participa9o no ativa. 

O que se configura na nossa cultura 6 uma ditadura do verbal, vivemos um 

tempo em que o verbal extrapola em todos os espaos entre os sujeitos. Segundo 

Orlandi (1995a:32), nao se deseja com isso negar o fato de que a linguagem atravessa 

diferentes formas de matria significante. A questo que a autora prope6 se estariam 

realmente todos os sistemas de signos perpassados pelo verbal 

O escritor argentino Juan Jos Saer, em entrevista a Folha de So Paulo87, fala 

em uma "comunicabilidade ruidosa" da imprensa, que n哀o comunica nada. Segundo o 
escritor, a comunica 貸o que pretende comunicar mensagens puras, imediatamente 

compreensiveis, 6 distorcida por seus prprios meios e instrumentos. Ele destaca que 

todo discurso afirmativo, toda pretensa clarividncia, tem pouca razo de ser. Aponta 

ainda que o silncio d , em certa medida, uma tentativa de evidenciar a opacidade 

Steiner apresenta um outro lado dessa questo que 6 relativa aos efeitos dessa 

dilata o do verbal: 

"H I..ノ  uma certa exausto de recursos verbais na 
civiliza 言o moderna, uma brutaliza o e desvaloriza o da 
palavra nas culturas de massa e na politica de massa 
contemporneas. I.. .ノ  Como aquilo que 6 inovador e 
penetrante o suficiente para ser dito poder ser ouvido em 
meio ao clamor da infla 言o verbal? (op. cit.: 65-6)" 

O autor (op. cit.: 112) aponta que talvez nossa cultura tenha se tomado 

esbanjadora de palavras, que talvez tenha vulgarizado ou gasto o que de garantia de 

percep恒o e valor luminoso um dia as palavras tiveram. 
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Steiner, em um tom bastante pessimista pergunta 

"Estaremos saindo de uma era histrica de 
primazia verbal, do perodo classico da expressao letrada, 
e entrando em uma fase de linguagem decadente, de 
formas "pr-lingusticas" e, talvez, de silencio parcial?" 
(op. cit.: 13) 

Steiner, ao retomar o texto biblico que formula "no come9o era o verbo", se 

pergunta: "e quanto ao fim?". O aspecto pessimista dos questionamentos de Steiner 
chega a conduzi-lo a um pressagio que soa ameaador 

"Se o s ;1Sal ,S;f chegasge de llnvn n lll,，。 ri、！i1iク。ハ  -ハ  '~vJよハノ上」レよv 、・ノ上1しらaささし uc iwvo a uma civmzacao 
e rn riiira. c'er,a lIm gilAllnin rPA - 1,,り  Iハ  r,，い八一一  一  v」』‘ 上“』上上“' Jし  i ta uni siiciuio reaom'aao, ruidoso e 
ueSeSl'erac10 '''i a rec"-a-斉- -2Pコln、ノT・ _,, /ハ，、一i+.1つ、  ー～v、Jrー～、ノ vv“ユ a 上ししuハa ,jiu ud ralayra (Sop・ cit・】 .1/j. 

Eni Orlandi, em sua obra "As formas do silncio" (1995a), muito bem nos 

apresenta a problemtica de se trabalhar com o tema, visto que o silncio foi relegado 

a uma posi9乞o secundria, como excrescencia, como o "resto" da linguagem" (op. cit 

12). Essa defini9ao negativa do silncio, sempre referido a linguagem verbal, acabou 

apagando (ou pelo menos encobrindo) sua especificidade 

O que no deixa duvidas porm e que, como exp6e Orlandi (op. cit. :52), pensar 

no silencio e trabalhar com sua presen9a 6 lidar com a descentra9ao do verbal. E 

poderamos perguntar o porque da centra9乞o no verbal. Orlandi e categrica ao 
afirmar que "a produ9乞o verbal serve para a administra9乞o (gesto) do sentido" (op 

cit.: 56). E isso parece confirmar uma tendencia contempornea de tentativa de 

padroniza9ao de comportamentos e previs乞o de sentidos 

Passamos, na prxima se9ao, a discutir as diferentes instncias do silncio 

88 Caderno "Mais I" de 19 de setembro de 1999 

110 



3. SILNCIo FUNDANTE 

"Parafalsw,o s "ieitotem neceg只i'--- -'- cila”ぷハ 1ー  ニーー……‘''., 	wiii U 、んささ ju4(j ue Snencio. um  
S 1Iefl(11 flhi 	 りハ。。”‘いI、一ー一一1一  “一‘でザ～，“レし  iwzt&ajjjaIj Ilc xssano ao sentido e ciue ele 

reinstaura falando:' (R一 Or1分ndi 4v i,------ '、。  .'.'.～、‘ -. ，ハハ主一 ,, - 、  ーーーー一ーーーーーー ‘ 、よ‘’ー“'"“ちmformas ao suenciq !995a: 71) 

O aspecto fundante do silencio 6 apontado por Fierro (op. cit.: 48) como limite, 

como aquilo que marca "o outro" da palavra: 6 silencio quando n言o h palavra; h 
silncio antes e depois da palavra. 

O autor destaca ainda que o silencio constitui um fen6meno essencialmente 

lingustico, no somente como limite da linguagem, mas tamb6m como elemento 

interno (constitutivo) seu. 

Segundo Xavier Audouard (1989: 121), psicanalista franc6s, o silencio 6 um 
limite que, no cora きo da palavra, a todo momento, introduz essa palavra em um 

"porvir" imprevislvel. Este limite do qual o autor fala aponta para a instncia do 
silencio como fundante. 

Orlandi prope pensar este silncio como fundador: 

"Silencio que atravessa as palavras, que existe 
entre elas, ou que indica que o sentido pode sempre ser 
outro, ou ainda que aquilo que d mais importante nunca se 
diz, todos esses modos de existir dos sentidos e do silncio 
nos levam a colocar que o sil6ncio 6 "fundante" 
(Orlandi, 1995a: 14) 

Em Orlandi (op. cit.: 70) o silencio fundador 6 um espao que permitea 

linguagem significar. Segundo a autora, ele 6 a condi9o da produ o de sentido. 

"O silencio 6 assim a "respira o" (o flego) da 
significa o; um lugar de recuo necessrio para que se 
possa significar, para que o sentido faa sentido. Reduto 
do impossivel, do m血ltiplo, o silencio abre espao para o 
que no 6 "um", para o que permite o movimento do 
sujeito." (op.cit.: 13) 

Segundo Tfouni, ele tamb6m 6 este espao de produ o de sentido, no entanto, 

para o autor, o que cria tanto o silencio como o discurso d uma interdi9豆o (no sentido 

lacaniano do termol 
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"...o que cria tanto o silencio quanto o discurso 
uma interdi9o, que d uma operaao linguistica:6 a 
entrada da linguagem que cria tanto o discurso quanto o 
silncio." (op. cit.: 93) 

Neste sentido, Tfouni (op. cit.: 93) concorda com Orlandi (op. cit.: 23) quando 

fala de dois tipos de silncio: um - o silencio fundador - que corresponde ao real da 

significa 乞o, e 6 anterior a linguagem (logicamente), e um outro silncio - silncio 

constitutivo - que d aquilo que necessariamente esta ausente do dito para haver dizer 

Tfouni, no entanto, discorda do estatuto fundador do silncio atribuido por 

Orlandi. Segundo o autor, o silencio d condi9o necessria, mas no suficiente para que 

haja dizer (op. cit.: 112). Na perspectiva apresentada por Tfouni, o interdito 6 que seria 

o fundador do discurso. Segundo o autor, o silncio consiste no real, pois "trata-se de 

um impossivel inscrito na linguagem, que a estrutura. Assim, a linguagem n言o seria 

estruturada por regras como conven6es, mas haveria um impossivel que organizaria o 

dizivel, ..." (op. cit.: 100) 

O que fica evidente 6 que ambos os autores concordam com o principio de que 

falar e silenciar significam. O grande diferencial de suas abordagens, no entanto,6 que 

enquanto Orlandi ve o silncio como fundador ("com ou sem palavras o silncio rege os 

processos de significa9豆o", Orlandi, 1995a: 63), Tfouni prope o interdito como 
fundador. 

Destacamos a importncia da reflexo acerca do silencio fundante para a 

fonoaudiologia, jh que, na nossa opinio, este aparece como condi9o para que haja um 

dizer. Passar simplesmente a "detectar" o silncio na cena clinica seria um 

reducionismo, pois isto representaria um mero artefato (entre tantos outros utilizados 

pela fonoaudiologia) que nきo teria funcionalidade alguma para o trabalho clinico, se 

no houver um questionamento sobre o que justifica trabalhar com este elemento. 

justamente este o objetivo deste trabalho: fundamentar a importncia de se articular 

com o silncio na fonoaudiologia. 

Estenderemos essas reflexes s prximas duas se9es (a questo do no-dito e 

do silncio como reaり,acreditando que tais questionamentos so fundamentais para a 
abordagem da analise do silncio proposta neste trabalho 
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4. N O-DITO E SILNCIO 

"O inefvel encontra-se al6m das fronteiras da palavra" 
G. Steiner, Linguagem e silncio, p. 30 

Segundo Burke (op. cit.: 162), o nao-dito pode ser dividido entre aquilo quee 

tido como certo, o "conhecimento silencioso" de habilidades fisicas que nao podem 

ser facilmente expressas em palavras, e t6picos que sao tabu. Tal interpreta 豆o nos 

parece um pouco delicada, pois como bem adverte Orlandi (1989: 39), silncio e n乞o- 
dito n乞o se recobrem teoricamente 

Segundo a autora, 

"A concep9ao discursiva de SIL倉NCIO nao se 
esgota nos limites da distinao DITO/NO DITO. Mesmo 
porque o silencio n乞o tem de ser referido necessariamente 
ao 血7e1' Dara siQlli石car (... ....i_ -eilふ  -iハ。iー，‘君～，一1一  (4、J ',.4LL,%sI paia さ  1,1ilui.,dI．、．ノu sela., o siiencio szc'-nhlwa eIe 

no fala. A matria significativa do silncio 己  diferente 
daquela da linguagem verbal, e remeter o silncio a 
linguagem verbal 6 modificar sua matdria significante, o 
que n,o e indiferente ao processo significativo" (Orlandi, 
1989: 39) 

Em As formas do silncio (1995a), Orlandi aponta que o nao-dito 6 o que pode 

(ou nao) significar. A autora retoma a no9o de nao-sentido, para Pecheux, que6 

fundamental para se pensar a no頭o de ruptura, de novo, daquilo que aponta para outro 

sentido: "de modo que o irrealizado advenha formando sentido do interior do n乞o- 

sentido" (Pecheux, 1982, apud Orlandi, 1995a: 178-9). Na perspectiva de Orlandi, a 

analise do discurso se ocupa dessa passagem do nao-sentido ao sentido 

O silencio para Tfouni (op. cit.: 90), diferentemente de Orlandi,e sin6nimo de 

no dito. O autor prop6e pensarmos o par dito/silencio em Orlandi como dois lados do 

real89, sendo o silncio o imposslvel e o dito a contigncia. Podemos dizer que estae 

uma outra leitura daquilo que Pecheux trabalha ao desenvolver a no9ao de real da 

lngua em Estrutura ou acontecimento (conforme destacaremos na prxima se9ao) 

No nosso ponto de vista, a tomada do silncio como nao-dito feita por Tfouni 

tem a fun9o de articular a categoria do n谷o-dito com a no9乞o de imposslvel (de se 

89‘一、 	‘、  し  onrorme veremos na prxima se9o 
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dizer). Nosso interesse ao trabalharmos com a categoria do nao-dito e destacar que o 

silncio nao se resume a idia de no-dito, visto que o silencio tem a qualidade de abrir 

possibilidades interpretativas, o que nem sempre ocorre com a instncia do n乞o-dito 
Parece-nos de fundamental importncia que a fonoaudiologia possa perceber que o no- 

dito nao se refere simplesmente quilo que nao foi falado porque o falante n言o quis ou 
nさo "conseguiu" dizer, mas que remetea instancia do impossivel mesmo. A tarefa do 

fonoaudi6iogo, portanto, no6 tentar "domesticar" este imposslvel, mas poder articular 

o silencio como uma via significante 

5. SILNCIO COMO REAL 

"La mayora ignora lo cp'e ''tIene n .'-'---'. プノ  ーーー口ー～…～、工“~'~“、“し lIUIumc, w. mayona 
cree enunciacin Ia fVi計en%1a #1e 4.4n 1n n"Pti。，，一 1", ～、．1 -1る, - ーーーーーーーーv…v~JwIユレlauし wuU.w que riene Un nombre'. P 

valery, apud Relia, El silencioy ias palabras, p. 147. 

Authier-Revuz (1994) afirma que, como respostaa ferida da falta do dizer - o 

sonho do dizer sem falta, o silencio do nao-dizer, a escritura como adesoa ferida do 

dizer~ abre-se o campo da negociado cotidiana dos enunciadores em seu dizer~ suas 

falas, seus escritos mais diversos. A autora aponta o quanto esta falta afeta aciuele cue 
raia: 

生Q加 rperv)cfo一  6 no 石n j_ .i:_P -- ～、”+111一ー一一ー“’ ユー’Pv。叫’ し  nu nu uo uizer, pontualmente. 
(111e Q ellCOlltralllnS nnく町npne"",A＋。 A”ー．ーニ‘ニーー  エ でv"v上よvUmI auIUさ, nos iaos meta-enunciativos de um 
Ill7Pr n1e rf,-w,jt, 	 ユ cハhrA "”、，、八”‘一  」一  ー一ー  了ー‘ り竺v~'v」且よa ' ンLLじA1v41u1nte soore um ponto de seu 
aesenvolvimento, para, no temrrdegte "hic - "ー  - A。 ””、。  ーーーーーーー’r、…’''~‘レ“斗ノti Uしさ . myo ~o ae uma 
lnterroga'- 'es‘αα 'ロ1 vra2 dP m" - 一ふi一。．ノ． 11_..．二  ーーーー、つーy、～’ レいJ'""j.114iUwU!,Uじ uma critica:a mlIaW・zγ 
nao (V)nvem. de uma 9neit9n買ハ，  i-fI - ノ”,h 一‘ 一L一二  ．  二ニー竺…と“''“レ uuzaaしcI ulyaU・ lSW 9ue eu cilamarej llα 
ノ“uu ut atgo metnor. de uma re-'-i----n ・ mI,，方ノ、つ”～、，.～一ー  ジーーーーく’ー …、…～''“レ ““よロパ;nulIuId: eu nao enconかoa 
rialavrci.,, -SuSl〕ender o"mle ,.mil _1.ei",A。，ー一” ～、  -一  一  」ーーニー ’ ー… 。““吐～"“、l ti quc vi por si mesmo" soh n 
Tfl(1f t%eIi ,,i」a Inm・ece dm・一ぐA”ハ，.，”。1”ー．．‘一一  一一一  一～  ユよ～"v y%.dLJ 9ua1P 4IcLじ  uar-se normalmente a nomeae私  
11lSCrevendo neIa ex-' i-it---- - -什A 。ム1‘一 ”‘1八nl一へ一』ニ、  一～v~V '.in.iu“しlac入pitcutarnente, ajaita・ Jノ（1994: 254-5) 

De fato, a ilusao de um dizer sem faltae subjacente a idia de transparncia da 

linguagem. Authier-Reyuz destaca que a inven9豆o de linguas artificiais e uma 

tentativa de ultrapassar esta impossibilidade de se dizer tudo. De acordo com a autora, 

as lnguas artificiais "...nomeiam "bem" as coisas, sem perda, sem desvio, restituindo 

por ai mesmo aos sujeitos, fantasmatjcamente, esta coincidncia consigo mesmos que, 

constitutivamente, lhes interdita sua lngua real" (op. cit: 254) 
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Febrion-Piguet (1989: 141), psicanalista francs, em seu texto "O silncio como 

figura do excesso", alerta que o silencio como real n哀o abriga nenhum saber. Mais 

uma vez destacamos o cuidado de, ao se lidar com o silencio, no buscarmos a iluso 

de apreenso de uma verdade. 

Segundo Tfouni, o silncio consiste no real, pois trata-se de um impossfvel 

inscrito na linguagem, que a estrutura. Assim, conforme ja destacamos, a linguagem 

no seria estruturada por regras como conven6es, mas haveria um impossivel que 

organizaria o dizlvel. Tomando as palavras de Tfouni, "o imposslvel no se diz, logo, 

se diz outra coisa" (op. cit.: 100) 

Retomando o que vimos anteriormente, Pecheux (1997: 29), sob efeito dos 

trabalhos de Mimner, aponta para um real como contingncia - o real da lngua e o 

impossivel. ..que seja de outro modo. 

Baseado nesta questo, Tfouni muito bem coloca: 

"..・ o silencio, como real, no pode se atualizar 
como um todo: tem que sobrar algo no atravessado nela 
linguagem, (um resto?). E, para haver dizer 6 preciso que 
nao se diga tudo. O silencio 6 o espa9o do mltiplo, 6 a 
condi9乞o de vir-a-ser do discurso, onde o real, as coisas, 
"esto l", mas no se pode falar delas." (op. cit.: 96) 

Esta parece-nos uma questo instigante para a fonoaudiologia: como conceber 

um no-saber total sobre a linguagem? Isto que a categoria de real atualiza, ou seja, o 

silncio como condi9o de via-a-ser do discurso, impede o acesso ao ideal de 

transparncia da linguagem almejado pelo fonoaudilogo em uma perspectiva 

"Colcha de Retalhos"ou "Interdisc Winar" 

Em Orlandi, encontramos a seguinte abordagem da relaao entre o silencio e 

aquilo que os autores chamam de real: 

"...o silencio e matria significante por 
excelncia, um continuum significante. O real da 
significa o 6 o silncio. E como nosso objeto de reflexo 
6 o discurso, chegamos a uma outra afirma 豆o que sucede 
a essa: o silencio 6 o real do discurso." (1 995a: 31) 

Dessa forma, podemos dizer que, se a fonoaudiologia puder articular a questo 
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do silncio com a no o de real, suas certezas acerca da significa 乞o das palavras e 

dos silncios necessariamente ficaro abaladas. E acreditamos que esse movimento, 

arduo e trabalhoso,6 possivel a partir de uma perspectiva fonoaudiol6gica de 

"entremeio". 

Tfouni (op. cit.: 102) aponta que haver um silncio continuo, um real da 

significa o leva a pensar que algo desse contnuo sempre fica fora do dizer e 

possibilita que haja sempre mais dizeres por proibir seu fechamento, impedir o 

fechamento do sentido. Isso quer dizer que h sempre algo do real que no se atualiza 

na linguagem. E esse algo seria o furo do real, como nos diz Pecheux (1997: 43) 

Destacamos que a importncia da no9o de silncio como real para este trabalho 

6marcar a idia do impossivel de se dizer tudo. Da mesma forma com que 

sublinhamos a no9ao de real da lngua, desejamos apontar para a impossibilidade de 

satura o do sentido via silncio. Ao destacannos, atravs do estudo sobre o silncio, 

a impossibilidade de se dizer tudo, enfatizamos tamb6m o perigo que seria realizar 

uma "tradu o" cristalizada sobre o sentido do silencio. Conforme apontamos no 

inicio deste capitulo, tomar o silencio como panacia para a questo da significa 言o 
em fonoaudiologia seria de todo um equvoco 

6. SILNCIO E SiT FNCIAMENTO 

Ao se trabalhar no mbito do silncio, julgamos necessrio demarcar com que 

tipo de silncio estamos lidando. No entanto, julgamos importante inicialmente 

realizar um reviso acerca da tipologia do silncio encontrada na bibliografia 

consultada ao longo deste trabalho. 

Encontra-se em Orlandi (1995a: 23-4) uma classificaao para os tipos de 

silencio, conforme segue: 

1) o SIL倉NCIO FUNDADOR: e aquele silncio que existe nas palavras, que 
significa o no-dito e que d良  espa9o de recuo ao significante, produzindo as 

condi96es para significar. Aqui entra o espa9o para o duplo sentido, para a 

ambiguidade, para o incompleto da linguagem. Sobre este tipo de silencio a 
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autora diz que "...indica que o sentido pode sempre ser outro, ou ainda que 

aquilo que 6 o mais importante nunca se diz, ...". Ele e a prpria condi9乞o da 

produ9ao do sentido. No6 o vazio, mas o indicio de uma totalidade 

significativa (delineia-se assim o vazio como horizonte, ao invs da falta) 

Para falarmos e necessrio o silncio: ele dh fundamento ao sentido que 

reatualizamos falando. 

2) A POLiTICA DO SILNCIO: que se subdivide em 

2.1) SILNCIO CONSTITUTIVO: o que nos indica que para dizere preciso 

no-dizer, uma palavra apaga necessariamente as outras palavras. Aqui 

podemos pensar nas situa6es que no se diz algumas coisas 

propositadamente, para causar um efeito de silenciamento 

2.2) SILNCIO LOCAL: se refere a censura (local) propriamente, aquilo que 

6 proibido dizer em uma certa conjuntura. 

Realizando uma analogia da tipologia proposta por Orlandi com a 

fonoaudiologia, podemos pensar que muitos sintomas de fala ou de linguagem dos 

pacientes em tratamento fonoaudiol6gico podem ter rela9ao com o que a autora 

aponta como silncio constitutivo. Percebemos este silncio na clinica 

fonoaudiologica como uma forma de silenciamento daquele sujeito, naquelas 

circunstancias. O silencio aqui pode ser uma forma de fazer dizer uma coisa, para 

que n乞o se digam "outras". Orlandi aponta que esta e a dimens乞o politica do 

silenciamento. Talvez se possa ilustrar com a seguinte "maxima" do discurso 

fonoaudiologico: "ele n谷o fala (do lugar em que se espera que ele fale90)" 

Assim como Orlandi, Gonzalez destaca que todo discurso social 6 uma luta em 

que a tradi9o lingulstica e os detentores do poder significante imp6em certos sentidos 

e silenciam outros. Gonzlez (op. cit.: 33) convida a pensar a questao do poder nao s0 

em nivel de poder p自blico, visto que em todas rela96es de assimetria entre duas 

pessoas existe uma situa9ao de poder latente (ha micropoderes na famllia, grupo, 

trabalho e na situa9ao terapeuta-paciente). Na perspectiva desse autor, todas a rela96es 

901、  」  
rouenamos pensar essa como uma forma de silenciamento antecipatorio do filho no discurso dos pais 
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sociais de qualquer nivel esto regidas por normas tcitas e leis do silencio. Nesse 

ponto, Gozalez retoma Ortega quando diz: "A lingua em sua autntica realidade, nasce 

e vive e 6 como um perp6tuo combate e compromisso entre o querer dizer e o ter que 

calar" (op. cit.: 41) 

O autor p6e em questo seu jogo de palavras (o significado do silencio e o silncio 

do significado), afirmando que mesmo quando n乞o se diz nada, o que se faz revela 

algo de quem diz, conscientemente ou n乞o. Cada vez que sento numa cadeira, mostro, 

sem dizer, que entendo o que 6 uma cadeira no sentido corrente (op. cit.: 36) 

Del Pino9' (op. cit.: 80), de certa forma, tambdm trabalha com a distin9o 

silencio/silenciamento. Para o autor, o silencio 6 atuagdo silenciosa, por isso sente 

necessidade de falar do "silente", do que esta em silncio, do que guarda silncio, do 

que cala por que quer, porque deve calar, porque se lhe impe guardar silncio ,etc 

Esse autor trabalha muito apropriadamente a quest豆o, apontando que o silencio 

6um fazer, um dizer que se expressaria atravs do seguinte paradoxo: no silncio ndo 

se diz (verbalmente) nada, mas se diz (extraverbalmente) que ndo quero, ou ndo devo, 

ou ndo posso dizer aquilo que calo (op. cit.: 80) 

Em Castilla Del Pino (1992: 81), encontramos a descri9o de duas formas 

verbais: 

Estar em silencio: permanecer calado, estar calado enquanto o outro ou os outros 

fazem uso da palavra. O autor define esta como uma atitude de escassa ou nula 

participa9ao na intera 乞o verbal. Pode ser passageiro (processo momentaneo da 

intera 乞o) ou permanente (em todas as intera96es do sujeito, algo como "ser calado") 

E interessante perceber o carter adjetivado da expresso - silencioso, calado - que, 

segundo o autor, remete a uma identidade do sujeito. O autor destaca que esta forma 

estaria ligada a um carter intransitivo: seja o silencio passageiro ou permanente, 

trata-se de silenciar a algu6m. 

Silenciar: calar algo, deixar algo sem dizer, guardar silencio, nao ante uma 

91 Carlos Castilla Del Pino trabalha com a questo do silencio no processo de intera9ao comunicacional 
entre os sujeitos. 
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intera9ao qualquer, mas ante a alguns contehdos especificos. O que guarda silencio 

no , necessariamente, um silencioso, mas algu6m que cala algo que n乞o quer, no 

deve ou nao pode dizer. Porm, ainda segundo o autor, silncio pode ser o resultado 

de um processo impositivo, frente ao qual ao sujeito no resta outra possibilidade 

sen豆o estar calado. 

Desta maneira, percebemos que, para Del Pino, o silencio no6 nao-dizer, mas 

calar, silenciar aquilo que nao se quer, nao se deve ou nao se pode dizer. Pode-se 

perceber que para o autor (assim como para Orlandi), o silencio 6 uma op9乞o (nem 

sempre consciente) entre dizer/falando e dizer/calando. 

Para trabalharmos a no9ao de silncio que repercute sobre o fazer 

fonoaudiol6gico, propomos lan9ar m乞o de uma categoriza9ao que considere 

diferentes instancias que podem levar o paciente a estar que em silncio, conforme 

segue: 

● Silncio funcional: ocasionado por etiologia orgnica ou funcional que 

justifique o "n乞o falar" de um sujeito, como, por exemplo, em uma 

deficincia mental muito grave, em uma paralisia cerebral, em quadros 

afsicos. 

Silencio ligado a uma posi9do subjetiva: ocasionado pela dificuldade 

subjetiva do sujeito dar conta de uma inscri9乞o simb6lica de seu dizer 

para o Outro, como no caso de alguns quadros de psicose e de autismo 

Silencio de resistncia92: aparece como respostaa interlocu9ao com 

vozes que "exijam" que o sujeito fale. Justamente ai, ao estar em silncio, 

o sujeito marca uma forma de estar na linguagem. Acreditamos que ha 

aqui uma injun9ao que leva o terapeuta a "fazer o paciente falar". Ecoam 

aqui, conforme destacamos no primeiro capitulo, as vozes da pedagogia, 

da medicina, da linguistica, do discurso cientifico, da tecnica, que aliam- 

se a demanda da familia e a inquieta9きo (e cobran9a) do fonoaudi6logo 

em situa9ao terapeutica. Este silncio seria, ent乞o, "uma resposta" a uma 

92 ，、  ・」 A 
icesistencia aqui nao tem necessariamente uma conota9ao consciente. Trata-se, muitas vezes, de uma 
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imposi9乞o: o paciente cala porque dele exige-se que ele fale 

' Silencio como inibi戸o: aparece como dificuldade ou impossibilidade do 

sujeito dizer algo para o outro. Este silncio muitas vezes aparece como 

resposta a uma antecipaao discursiva acerca de seu lugar enunciativo 

De acordo com os pressupostos de Orlandi (1995a), propomos chamar 

esta forma de um efeito de silenciamento. Passaremos, a seguir, a uma 

ilustra 乞o sobre o que se pode pensar acerca do silencio "como inibi9ao" 

na clinica fonoaudiol6gica 

Baralo (1995), fonoaudi6logo argentino, ilustra uma situa9乞o clinica de um 

menino cujo enunciado dos pais era "Federico no puede hablar...". Baralo alerta que 

o sentido do enunciado poderia estar ligado a um conjunto de observa6es clinicas 

objetivas, observveis, mas este nao era o caso (foram descartadas as hipteses 

fisiol6gicas). Segundo Baralo, "la direcci6n dei ...nopuede hablar... era otra. Era, sin 

ms, una prohibici6n" (op. cit. :40). 0 autor relata ainda o caso de uma menina (op 

cit.: 41) que ficava por longos momentos em silencio durante a sess乞o. A menina, 
filha 丘  nica, vivia em um ambiente de poucas palavras, visto que as entrevistas com 

seus pais tamb6m transcorriam com longos momentos de silencio (o pai da menina 

chega a referir que no decorrer do dia nao utiliza mais que dez palavras). Baralo 

analisa o silencio da menina como priva9ao, pobreza, vazio. E o autor pergunta 

"Para qui6n hablar?". Certamente nos exemplos trazidos por Baralo, e sucintamente 

aqui apresentados, a instncia do silencio tem particularidades 

No podemos querer uma padroniza9ao que cristalize uma leitura literal sobre o 

silncio na clinica fonoaudiol6gica. Ao contrrio, ao propormos esta categoriza9ao, 

desejamos apontar para a multiplicidade das formas com que o silncio se apresenta 

no fazer fonoaudiol6gico 

Passaremos agora a abordar os efeitos do silencio no a mbito clinico 

fonoaudiol6gico 

resposta Inconsciente do paciente ao fonoaudi6logo, a famlia, a situa9ao 
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7. SILENCIO E FONOAUDIOLOGIA 

' 
"E impossvel expressar tudo claramente , mas 6 necessario 

falar" α.ReIla, El silencio y ias Palabras, p. 97) 

A questo da釦rma com que o silncio 6 tomado no a mbito da釦noaudiologia6 

o grande questionamento deste trabalho. Com  certeza, nao se trata de uma questo 

pacifica. Temos percebido que, para a grande maioria dos fonoaudilogos, ele 6 visto 

como um incmodo, um entrave no caminho deste profissional. Como ja abordamos 

na se9乞o 2 deste capitulo, este parece ser um sintoma de nossa contemporaneidade 

Sabe-se que n乞o ha discurso sem lacuna, pois nao se pode significar tudo ao 

mesmo tempo. Encontra-se em Bally (apud Haroche, 1992), discipulo de Saussure, uma 

importante contribui9ao para a reflexao acerca da forma como a fonoaudiologia toma a 

constru o de sentido (e no de sentidos), na atividade linguageira do sujeito. Segundo 

Bally, 

" a voz humana pode pronunciar apenas um som 
articulado a cada vez; os sons materiais precisam se 
justapor e se suceder sobre a linha do discurso; este 
deveria pois ser linear pelos significantes 1.. .1 e o bom 
senso pediria igualmente que a esta linearidade dos 
significantes correspondesse uma linearidade paralela93 
dos significados, ou seja, que a cada palavra pronunciada 
respondesse um valor 丘  nico". (apud Haroche, 1992: 115) 

Tal ideal de um pensamento claro, nitido ligado a um enunciado tambdm ele 

transparente e explicito tem ressonancias um tanto constantes no discurso da 

fonoaudiologia 

Encontramos tamb6m na Gramtica Larousse Contempornea (apud Haroche, 

1992: 136) uma defini9o de frase que ajuda a ilustrar o ideal de transparncia 

defendido pelos gramticos (e que tamb6m tem seus efeitos no discurso do 

fonoaudi6logo): a frase ". . .responde a crit6rios de "sentido" [ela] esta apta a representar 

para o ouvinte o enunciado completo de uma id6ia concebida pelo sujeito falante" 

Buscando uma analogia com a fonoaudiologia, percebemos que a no9ao de enunciado 

completo garantindo uma leitura literal dos sentidos, repercute como um apagamento do 

93 Os grifos sao nossos 
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sil6ncio como mat6ria significante. O sentido s6 seria garantido atravs de "enunciados 

completos" e "explicitos" 

Pensando em termos do discurso fonoaudiol6gico, as concep96es sao 

marcadamente positivistas, uma caracterstica evidente no discurso cientifico. Normand 

(apud Haroche, 1992: 168) coloca que o discurso cientifico tem necessidade de excluir 

a falta. Sendo ento um discurso que se caracteriza pela falta da falta, torna-se um 

discurso fechado. 

' 
E, no entanto, em uma citaao de Mimner (1987) acerca da gramtica que se tem 

a impressao de que o autor poderia estar tranquilamente se referindo a classe cientifica 

fonoaudiol6gica. Coloca o autor: 

"Escapando a ciencia, a gramtica n乞o tem de ser 
n乞o contraditria ou homognea; por isso a completude 
que ela persegue pode ser obtida atrav6s de qualquer 
artificio. Do mesmo modo, o nao tudo que marca seu 
dominio nao lhe op6e nenhuma dificuldade: 6 -lhe 
suficiente cobrir a falta com qualquer remendo; assim o 
sentimento de uma lingua em que, implicitamente ou n乞o, 
se apoiam caracteristicamente todos os gramticos, dignos 
desse nome, lhes garante que, qualquer que possa ser sua 
prpria insuficincia, a completude da lingua esta presente 
em cada um dos sujeitos que a falam"94. (Mimner, 1987, 
apud Haroche, 1992: 169) 

Quando Milner coloca que parece satisfazer ao gramtico - e aqui leia-se "ao 

fonoaudi6logo" - ser suficiente cobrir a falta com qualquer remendo, ha um convite 

inevithvel a que se escute ali o discurso do fonoaudi6logo em rela9ao ao seu trabalho 

terapeutico com o paciente, o que reflete a forma dele lidar com o silencio. Percebemos 

a necessidade e a urgencia com que o fonoaudi6logo busca recursos fonticos, 

fonol6gicos ou gramaticais palpavels para suprir os sintomas de omisso, distorao e 

inversao na faIa dos pacientes. Dessa forma, percebemos que o espa9o para o silncio 

como elemento estruturante da significa9ao fica suprimido em detrimento da 

necessidade do fonoaudi6logo prover o paciente de palavras. No entanto, multas vezes, 

6justamente na possibilidade do fonoaudi6logo suportar o sintoma de linguagem de seu 

94 Sobre esta coloca車o C. Haroche faz uma crtica apontando que existem pressupostos ideol6gicos que 
魚ndam a no9ao (at6 certo ponto necessari小le completude da gramtica 
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一一一：一一‘一 95 一一  
paciente que se estrutura uma possrniliclade de evolu9ao clinica. 

Mimner coloca tamb6m, na apresenta 乞o do trabalho de C. Haroche (1992), que 

"instala-se uma irredutibilidade entre interioridade indizivel e exigencia de literalidade, 

de transparncia e de desambiguiza9ao do enunciado". Suas palavras sao um tanto 

esclarecedoras da posi9乞o positivista da fonoaudiologia frente a sua concep9o de 

linguagem. O ideal de transparncia da linguagem e necessidade de preencher todos os 

espaos com palavras tem sido os norteadores implicitos da prtica clinica 

fonoaudiologica. Nao negamos aqui a necessidade de determina9乞o de uma lingua, a 

questo que sublinhamos 6 esse imperativo ter efeitos aniquiladores em termos da fala 

de um sujeito. O risco que ai se corre e o do aniquilamento de um espa9o de reflex乞o e 

de interpretaao para o paciente. O efeito que se observa na fonoaudiologia tradicional 

6o de silenciamento do sujeito. Silenciamento de um poder-dizer em virtude de um ter- 

que-dizer conforme modelos e previs6es literais de seu terapeuta. E justamente com 

esse espa9o do imprevisvel, do no sistemtico, do poder-dizer que no se v o 

fonoaudi6logo lidar 

No momento em que passamos a lidar com os deslocamentos de sentido na 

linguagem 6 que o abalo na base da fonoaudiologia produz maiores consequencias 

Quando se questiona a univocidade, colocando em questo a fronteira do linguistico, a 

fonoaudiologia parece ficar sem respostas. Haroche (op. cit.: 42), ao lidar com a 

quest乞o dos enunciados incompletos96, aponta a constata9ao de uma inadequaao entre 

"forma" e "sentido" (que e inerente ao proprio funcionamento da linguagem) 

A ideia de inadequa9ao, apontada por Haroche, remonta a no9ao de que na 

origem teria existido uma lingua perfeita97. Essa suposi9きo plat6nica de uma lingua 

95 A 一 	， 	1、． 	，  ー，  ー - iigraaego a viana L. UOrSo pelo precioso apontamento. 
ソbr, 	・  、  
97り aqui aDre-se um iugar especial para pensar os pacientes em atendimento fonoaudiol6gico97 

A este respeito e vahosssima a visita ao texto da Torre de Babel, no Antigo Testamento 
tm too.a a [erra havia somente uma lingua, e empregavam-se as mesmas palavras. Emigrando do 

onente, os homens encontraram uma plancie na terra de Sennar e nela se fixaram. Disseram uns rara os 
outros ,:,, Vamos t zer tijolos, e cozamo-los ao fogo. " Utilizaram o tijolo em vez de pedra, e o betume 
serviu-mes ae argamassa. Depois disseram: "Vamos construir uma cidade e uma torre cuja extremidade 
atin

j
a os ceus. Assim, tornar-nos-emos famosos 

p
ara evitar 

que nos di
spersemos 

p
or toda face da Terra. " 

u ennor, porem, desceu, a tim de ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam a edificar. E o 
。ennor aisse: ties constituem apenas um povo e falam uma u nica lingua. Se principiaram desta maneira, 
coisa nennuma os impedIra, de futuro, de realizarem todos os seus projetos. Vamos, pois, descer e 
coriruna円de tぎmodo a linguagem deles que no se compreendam uns aos outros 

1 O serinor al叩ersou-os dali para toda a lace da Terra, e suspenderam a constru9乞o da cidade. Por isso, 
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perfeita, idealizada, parece servir de pano de fundo para o trabalho fonoaudiol6gico 

Nesse contexto, ao silncio certamente no resta espao. 

Courtine & Marandin (1981: 24) propem algo que abala a no9o de linguagem 

como algo transparente. Os autores colocam a indagaao "por que falamos a mesma 

lingua e falamos diferente?". Aqui a no9o de silncio como real, marcando o 

impossvel de se dizer tudo,6 um articulador importante para as reflexes 

fonoaudiol6gicas que propomos neste trabalho: embora falemos a mesma lingua, no 

temos acesso pleno ao dizer do outro. Mobilizar a instncia do silncio97 6 , para ns, 

fundamental para demarcar uma escuta no-transparente na fonoaudiologia. 

Encontra-se tamb6m no trabalho de Mimner (1987) uma s6rie de coloca es que 

abalam a no9言o de transparncia da lingua. Mimner (op. cit.: 18) afirma, conforme ja 

destacamos no captulo 3, se9豆o 3, que o fato da lingua consiste em que na lingua ha o 

impossivel: impossivel de dizer, impossivel de no dizer de uma certa maneira. 

Segundo o autor, falar de lingua, e de parti9乞o,6 colocar que nao se pode dizer tudo 

Vale a pena abordar ainda a contribui9ao de M. Safuoan (apud Haroche, 1992: 172), no 

que se refere a rela o entre sujeito e linguagem numa perspectiva de no todo. O autor 

afirma: "Os efeitos da linguagem sobre a estrutura 乞o da subjetividade se resumem no 

fato de que a linguagem introduz uma falta, que 6 uma falta de ser"A concep o de 

falta aqui e de grande valia para o propsito deste trabalho. Esta falta, que 6 constitutiva 

do sujeito e da linguagem, muitas vezes est representada na cena clinica 

fonoaudiol6gica por um silncio. Se pensarmos que a tendncia na fonoaudiologia d a 

de suprimir os silencios a qualquer pre9o, podemos imaginar que se est 

lhe foi dado o nome de Babel, visto ter sido lh que o Senhor confundiu a linguagem de todos os habitantes 
da Terra, e foi tamb6m dali que o Senhor os dispersou por toda a Terra." 

Vale a pena citar tambm a nota de rodap6 apontada nesta passagem: 
"Origem da diversidade de linguas: estes 11 primeiros captulos do Gnesis, procuram explicar as 

origens: origem do mundo, origem do homem e da mulher, origem do animais e das plantas, origem do 
mal, origem das dores do parto, origem das duas artes do tempo; agricultura e vida pasto魂 origem do 
vinho, m Nessa narra9をo procura-se uma explica戸oth origem da diversidade de linguas. O 日gigrafo v 
esta diversidade como um mal, pois coloca-lhe na base um pecado. Em Babel, os homens dividem-se 
falando muitas lnguas; no Pentecostes, natal da igreja, o Esprito re丘ne os homens que falam lnguas 
diferentes. Babel ou Babil6nia, cidade da idolatria, do com6rcio e do poder, procurada por muitos 
mercadores, vindos de vrios paises,6 urna confuso de linguas. Na igreja, na nova Jerusal'm, cidade santa 
de Deus, os povos, vindos dos 4 pontos do globo, entendem-se falando todas as lnguas." 
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desconsiderando um elemento que pode justamente simbolizar a impossibilidade de um 

saber total sobre a linguagem. 

A quest谷o torna-se ainda mais interessante, ao darmo-nos conta de que o 

fonoaudi6logo trabalha justamente neste enlace entre sujeito, linguagem e falta. O 

trabalho fonoaudiol6gico envolve um sujeito em sofrimento com seu sintoma de 

linguagem. Se nossa prtica clnica conseguIr articular as no96es de sujeito descentrado, 

de linguagem n乞o-transparente e de sintoma como altera きo, estaremos nos 

direcionando para uma forma mais interessante de fazer fonoaudiologia. A 

fonoaudiologia, a partir do momento que puder lidar com as no96es de sujeito e de 

linguagem referidas a instncia da n乞o-completude, tomando o silncio como um 

elemento significante, vislumbrar um fazer clinico mais prximo daquilo que Mimner 

chama de atividade linguageira do sujeito (e, no caso da fonoaudiologia, atividade 

linguageira do paciente). 

Courtine (1999) em muito nos auxilia com a no9乞o de repetiぐdo vertical 

Segundo o autor, a repeti9ao e fortemente lacunar, portanto cheia de presen9as e 

ausencias. Isso nos faz lan9ar uma reflexao sobre a no9乞o de heterogeneidade: um saber 

pode migrar lacunannente (no migra por inteiro), por isso ele muda de sentido 

Pensamos ser essa uma reflexo fundamental na questo do silencio na clnica 

fonoaudiol6gica. A tomada da no9ao de repetiぐdo vertical como constituda de 

presen9as e ausencias provocaria na fonoaudiologia uma drstica mudan9a. A aplica o 

de testagens e instrumentais terapeuticos de forma padronizada para todos os pacientes 

gera um apagamento dos saberes que migram via ausdncia (ou seja, em silncio) em 

detrimento dos que migram via presenぐa. Conforme apontamos acima, para que a 

fonoaudiologia articule questes entre o sujeito e a linguagem 6 necess豆rio repensar a 
quest乞o do controle do sujeito sobre si mesmo e sobre os deslocamentos dos sentidos de 

seus enunciados. Esses deslocamentos s6 podem ser "escutados" se nao houver um 

saber apriorstico (como o proposto por alguns testes ou tecnicas reabilitadoras) acerca 

dos sentidos. E acreditamos que 6 justamente o nao-saber total sobre a linguagem, que o 

silencio constitutivo atualiza, o articulador dessa escuta 

I 

E interessante observar que a tendencia da fonoaudiologia vai no sentido de 

98 Aqui estamos falando do silncio futzclador, segundo Oriandi (1995a: 14) 
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ocupar espa9os linguisticos a qualquer pre9o, denegando as lacunas. O fonoaudi6logo 

titubeia entre o dizer e o nao dizer, mas sua op9ao sempre se d na dire9o do dizer 

tudo e dizer "claro", parecendo esta rea 含o um certo tipo de fobia ao "nao dizer" 

Nesta concep 乞o, o silencio fica como resto da linguagem. Orlandi (1995a) afirma que 

"... ha uma dimensao do silencio que remete ao 
carter de incompletude da linguagem: todo dizer 6 uma 
relaao fundamental com o nao-dizer. Esta dimens乞o nos 
leva a apreciar a errncia dos sentidos (a sua migra9乞o), a 
vontade do "um" (da unidade, do sentido fixo), o lugar do 
non sense, o equivoco, a incompletude (lugar dos muitos 
sentidos, do fugaz, do nao-apreensivel), n乞o como meros 
acidentes da linguagem, mas como o cerne mesmo de seu 
funcionamento" (op. cit.: 12) 

Um dos pontos levantados por Fierro (op. cit.: 54)6 que grande parte de nosso 

pensamento 6 de natureza linguistica ou, mais genericamente, de natureza simb6lica; 

pensamento vinculado a palavras, simbolos e signos. Mas destaca o autor que n乞o ha 

isomorfismo entre pensamento e linguagem, n乞o ha correspondencia biunivoca entre 

unidades semicas e mentais. A correspondencia n乞o se d entre unidades, mas entre 

conjuntos de signos e de representa6es mentais 

Um dos efeitos desta n乞o-correspondencia entre pensamento e linguagem, 

segundo Fierro, leva-nos a impressao de que o pensamento 6 sempre irredutivelmente 

inexpressavl pela palavra 

RelIa99 (1992: 170) chama a aten9ao para o fato de que se nos primordios 

vivemos tempos de poucas palavras, agora convivemos com a hiperdenomina9ao, um 

excesso de denominaao, que 6 o 貢  ltimo fundamento linguistico de toda tristeza e (do 

ponto de vista das coisas) de todo emudecer. Desde um questionamento da filosofia, o 

autor percebe a tend6ncia a hiperdenominar para hiperdeterminar 

J Orlandi (1996c) destaca que o ato de nomear tem implica96es ideol6gicas 

decisivas. Segundo a autora, a fun9ao silenciadora da fala "dirige" o interlocutor 

Ainda de acordo com Orlandi (op.cit. : 275), a fala pode ser silenciadora quanto ao 

"que se diz", pois em certas situa96es, se fala para n乞o se dizer certas coisas, nesse 

99 Franco Relia, em seu livro "O silEncio. e as palavras", articula quest6es do pensamento filos6fico e 
literario para refletir sobre a instancia do sil6ncio na modernidade 
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sentido eIa 6 silenciadora enquanto dominio do mesmo 

Orlandi trabalha o mesmo tema no texto "Silncio e implcito" (1989: 42), no 

qual fala no processo de denomina o como um processo de produ9ao do silencio. 

Segundo a autora, toda denomina9乞o acarreta um silencio que o prprio fato de 

nomear acarreta. Toda fala instala espa9os de silncio e para ela, o ato de nomear 

recorta esses espa9os, definindo-os. Do ponto de vista da fonoaudiologia isto permite- 

nos pensar os excessos de determina 乞o no a mbito clinico dirigido, que prope que o 

paciente repita palavras "cuidadosamente escolhidas" pelo fonoaudi6logo (muitas 

vezes provocando um "silencio de resistencia", conforme apontamos na se9乞o 6 deste 

capitulo). Observamos aqui o silenciamento do paciente "provocado" pelo 

fonoaudi6logo atravs do "controle" antecipado dos signos que devem circular no 

espa9o terapeutico. 

Ao dizermos que as palavras "cuidadosamente escolhidas", tal como aparece em 

algumas propostas de trabalho fonoaudiol6gico, afastam a possibilidade de se 

trabalhar com o discursivo, estamos apontando que elas desconsideram o espontneo 

no a mbito da fonoaudiologia clinica. A este respeito, lembro-me de um paciente que 

iniciou a produ9ao do fonema fri em posi9o de final de slaba na iminncia de poder 

enunciar o palavro "merda". Esse menino, criado em um ambiente familiar 

extremamente rgido e controlador, encontrou no espao fonoaudiol6gico uma 

possibilidade de aceder a um dizer antes silenciado. Acreditamos que o 

"desvelamento" do tab&oo frente ao palavrao permitiu ao paciente experimentar a 

produ9ao de um som at entao inibido em seu sistema fonol6gico 

Authier-Revuz nos coloca de frente com a inevitavel resigna 乞o que a nao- 

totalidade acerca dos efeitos de sentido da linguagem nos colocam, ja que, segundo a 

autora, e impossivel dar a cada singularidade seu pr6prio nome. Em alguns casos, no 

entanto, comp6e o trabalho clinico fonoaudiol6gico lidar com neologismos como 

100 A questをo Teferente ao "tabu" tem rios chamado aten車o no que diz respeitoa lingua estrangeira. Em 
algumas casos de pacientes com altera6es de fala, temos percebido que o uso de uma lingua estrangeira 
de importante valor para a familia do paciente (geralmente a ascendencia), tem sido um significativo 
articiilador clnico. A coloca戸o em cena de alguns signos lingusticos da referida lingua no mbito clnico 
tem possibilitado a muitos pacientes superarem a dificuldade de fala que justificou o atendimento 
fonoaudiolgico. Esta questao de velamento/desvelamento de uma lingua estrangeira na fala do sujeito6 
trabalhada por Payer (1999), como uma forma de silenciamento, na ordem do discurso, da lingua de 
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estruturantes de determinados momentos evolutivos do paciente. Nos casos de afasia e 

de psicose e em alguns quadros de deficiencia mental isso acontece com relativa 

freq鵬ncia.豆  necessrio que o fonoaudi6logo possa compreender a importncia desta 

cria o idiossincrtica do paciente como um momento clinico importante. Muitas 

vezes, ao silenciarmos os neologismos de nossos pacientes, estamos tamb6m 

limitando a possibilidade desse sujeito se conceber como um falante. 

Relia (op. cit.: 199) tambdm adverte que n乞o se trata da tentativa de construir 

novas palavras, para que nelas o que est mudo possa falar. Segundo o autor, o que 

abre caminhos para esta questo 6 trabalhar um acesso possivel pela via de uma escuta 

sempre original. E justamente desta escuta original que falvamos acima. Ao invs de 

silenciar, poder escutar certos dizeres "esquisitos". Dessa forma, pensamos que 

enquanto em uma perspectiva colcha de retalhos ou interdisciplinar o fonoaudi6iogo 

"ensurdece" para esses dizeres "esquisitos", em uma perspectiva entremeio o trabalho 

se d justamente com a valoriza 豆o da escuta desses dizeres. Enfatizamos, portanto, 

que trabalhar com o silencio no terreno fonoaudiol6gico no6 sinnimo de silenciar 

sempre. Ao contrrio, muitas vezes trata-se de p6r em circula o sentidos possiveis de 

um dizer com altera96es. 

Inspirado em Lacan, Gonzlez (op. cit.: 43) demonstra uma posi9o que vai no 

mesmo sentido daquela proposta por Relia. De acordo com Gonzlez, cada vez que 

queremos explicar com palavras o significado que da sentido a um significante, o que 

fazemos 6 criar um novo significante - novas palavras - que automaticamente encerra 

um novo significado, que pode ser expressada por sua vez em novos termos, e assim 

indefinidamente. Isso mostra o desejo metonmico, segundo o qual o significado 

nunca se deixa apreender totalmente. O autor destaca ainda que o chamado crcere da 

linguagem 6 "crcere da comunica o" mas no do pensamento, pois entendemos e 

intulmos sempre muito mais do que dizemos. Algo sempre ficar em silncio 

Gonzalez utiliza uma interessante metfora na qual sugere que o que se 6 capaz de 

pensar sobre o carcere ja esta mentalmente fora dele e que toda fuga do chrcere exige 

o uso dos prprios muros e dos prprios len96is dele 

A este respeito, Orlandi tamb6m esclarece: 

origem de imigrantes (italianos) que constituram a sociedade brasileira. 
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"... procurando entender a materialidade simblica 
especifica do silencio, pudemos alargar a compreens乞o da 
nossa rela 乞o com as palavras. Esse lao, assim 
compreendido, nos indica que no estamos nas palavras 
para falar delas, ou de seus "contehdos", mas para falar 
com elas." (1995a: 14-5) 

Orlandi prope que ao se trabalhar com o silencio, destaque-se sua rela o com 

a significa o, para que assim se d o descentramento da linguagem verbal. Nas 

palavras da autora, "o homem est irremediavelmente destinado a significar mas para 

tal ele no esth necessariamente obrigado a falar" (1989:40). 

A questo verbal/no-verbal tamb6m 6 trabalhada por Henry (op. cit.: 156): 

"Aparentemente, a fala no supe necessariamente a linguagem na medida em que ela 

inclui o silncio, I...ノ  na medida ainda em que a criana tem a palavra bem antes... de 

falar". Segundo o autor, trata-se de uma "fala no-verbal". O autor destaca ainda que a 

primazia da "fala verbal" ja havia sido percebida por Freud, apontando que este 

".・ .pressentiu, rapidamente, que por mais verbal que ela seja, a fala verbal pode ser 

apenas fala ou ter primeiro que ser entendida como tal"(op. cit.: 156). 

Calil (1998: 58), de certa forma, trabalha esta questo desde o vi6s da rasura no 

texto escrito. O autor fala da necessidade de se pensar a rasura como coisas que sobram, 

que transbordam, que no cabem no texto, no enunciado, mas que deixam uma espdcie 

de indica9ao, de pista, de rastro. Segundo ele, "Isso no6 demonstrvel, mas mesmo 

ausente se faz presente atravs de seus efeitos". 

Ao depararmo-nos com a leitura acerca da rasura feita por CaiuI, encontramos 

aproxima6es com o que se passa na rela 豆o falalsilncio, no a mbito fonoaudiol6gico 

"O sentido do termo rasura est fortemente ligado 
aescrita. Ao se falar em rasura tem-se a imagem de um 
texto com marcas, rabiscos, borres, setas, asteriscos, 
chaves etc. Algo que foi escrito e rasurado, posto 
margem, mas que apresenta uma certa resistncia pois 
continua presente e produzindo efeitos, embora se mostre 
atrav6s do silenciamento, do apagamento, do 
deslocamento, da nega o daquilo que estava la ou que 
poderia estar" (op. cit.: 58・9). 

Caiul observa que a rasura 6 geralmente tomada como algo transparente, 
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evidente, natural. Propomos pensar o funcionamento da rasura tal como proposta por 

Caiul, deslocando a no9ao para "rasura oral"101. Pensamos a rasura oral de forma 

semelhante, como uma forma de anula9乞o do silncio, uma tentativa de transformar a 

fala em algo transparente. Acreditamos que as reticencias, as hesita96es, as 

reformula96es muitas vezes sao tentativas de ressituar um sil6ncio que est sob efeito 

dos deslizamentos de sentido. O prprio autor chega a trabalhar esta questo ao falar 

das reformula96es orais que o sujeito faz diante do texto. Caiul prope pens -las como 

rasuras: 

"Estas reformula6es n乞o teriam tamb6m modos 
de funcionamento que poderiam ser aproximados daqueles 
que as rasuras produzem, como as encontradas em 
manuscritos efac-smiles? Ser que os erros, lapsos e atos 
falhos marcados nessas reformulaゆes, assim como nas 
rasuras enquanto marcas grficas, no apontariam para 
uma tensao entre "saber" e nao-saber" (Pecheux, 1983)? 
(op.cit.: 61). 

Acreditamos que estes espa9os abertos a reformula o esto constantemente 

presentes no trabalho fonoaudiol6gico. Eles envolvem momentos de silencio e 

resignifica9ao, por isto sugerimos consider -los como "rasuras orais" 

Neste momento, propomos uma parada para retomar a reflex乞o sobre o fazer do 

fonoaudi6logo. Fazemos nossas as perguntas propostas por Del Pino e as direcionamos 

afonoaudiologia: O que queremos dizer com nosso sil6ncio (do terapeuta)? Como 

"usamos" nosso silencio (do terapeuta e do paciente)? S谷o perguntas necessarias, mas 

que justamente pelo carter polissemico das respostas seria um risco comprometer-se 

com apenas uma resposta conclusiva. Talvez a pergunta que deva retomar 

insistentemente ao fonoaudiologo, sob forma de nao acomoda 乞o seria: "o que quer 

dizer com seu silencio aquele que se cala ante mim?"(Dei Pino, 1992: 83) 

Acreditamos que o silencio aponta para um limite, que talvez seja dificil da 

fonoaudiologia suportar. Lembramos nesse momento as sabias palavras de Steiner 

'' A expressao "rasura oral" foi por n6s sugerida ap6s discussao com o autor sobre as analogias do 
trabalho do texto escrito corn a instancia da oralidade. 
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- "A lingua nos falha de maneira to precisa."(op 
cit. 】 59

） 	 一  

A constata9ao desta posi9ao de alteridade do sujeito em rela9ao a lngua, faz- 

nos acompanhar Steiner em outra importante reflexao que aponta para a instancia do 
silencio: 

"A linguagem s6 pode lidar, de modo significativo, 
corn um segmento especial e restrito da realidade, O resto, 
e e provavel que seja a maior parte,6 silncio." (op. cit 
40) 

Percebemos que a tendencia em fonoaudiologia, nas perspectivas "Colcha de 

Retalhos" e "Interdisciplinar",e a de restituir esta sensaao de n乞o-todo provocada pelo 

silencio com muita fala, tanto por parte do terapeuta, que preenche todos os espa9os 

com fala, como ao evocar insistentemente a fala do paciente. O que ocorre aie um 

aniquilamento de silencios na interlocu9ao terapeuta-paciente 

A questo do silencio na rela9ao terapeuta-paciente n乞o traz questes apenas 

para a fonoaudiologia. Buscando os primordios da historia da psicanlise, encontramos 

o depoimento de Freud (1895) de que foi justamente sua paciente Emmy von N. quem 
lhe intima a "se calar" em tempos em que Freud ainda utilizava hipnose e sugesto 

Segundo aponta a psicanalista Liliane Zolty (1989: 170), esta classica paciente desvia 
Freud de sua demanda de saber. De acordo com Zolty, ao acolher e oferecer silencio, 

Freud permitiu a emergencia do saber inconsciente na andlise 

Seguindo os passos dos primeiros psicanalistas pos-freudianos, encontramos 
Theodor Reik. Reik, em seu texto de 1926, intitulado "No incio e o silncio", aponta 

que o silencio do psicanalista pode ter diferentes sentidos, O autor destaca ainda que o 

analista no escuta somente o que esta nas palavras, mas tambem o que as palavras no 

dizem. Segundo Reik (op. cit.: 20), na escuta psicanaltica,e importante detectar o que o 

discurso esconde e o que o silencio revela 

Tambem refletindo sobre o silncio na psicanalise, Marie-Claude Thomas 
(1989) destaca 

"O silncio do "calar-se" d completamente 
Qulerente do silncio da palavra que falta. Um vela, o 
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outro desvela, um para, o outro recoloca em movimento, 
um 6 profundamente obscuro, o outro interpreta" (op. cit.: 
77). 

Assim, podemos perceber que a instancia do sil6ncio na psicanalise tamb6m tem 

distintas possibilidades interpretativas. Portanto, lidar com o silencio em psicanlise 

pode ter rela9谷o, de uma maneira geral, com uma posi9ao de recolhimento, retraimento, 

refigio ou resistncia, conforme destaca Thomas (op. cit.: 73).E no trabalho analitico 

que o silncio poder operar como articulador de uma verdade inconsciente 

As importantes reflex6es oriundas da psicanlise contribuem para nossa questo, 

no entanto devemos salientar a diferen9a de objeto em cena em cada uma das duas 

disciplinas. Na fonoaudiologia, propomos pensar o silencio em sua fun9ao estruturante 

do dizer, em suas possibilidades discursivas e enquanto sintoma de um quadro de 

altera9ao de linguagem. Na prtica terap eutica, nao se trata de silenciar ao inv6s de 

preencher todos os espaos com fala. Trata-se de poder construir junto com o paciente 

uma possibilidade de dizer, tomando o silencio como elemento constitutivo da 

linguagem 

Diferentemente, o analista silencia para nao responder, para permitir que o 

prprio analisando busque seu saber inconsciente. Conforme destaca Lacan, 

"Pois 6 justamente isso o que ele faz [o analista] 
pela fala do sujeito, mesmo simplesmente ao acolhe-la 
I...! no silencio do ouvinte. E que o silncio comporta a 
fala, como vemos pela expressao guardar silencio, que, 
para falar do silncio do analista, nao siguifica apenas que 
ele n乞o faz barulho, mas que ele se cala em vez de 
responder" (1998: 353) 

Na cita9ao lacaniana 6 bem clara a diferen9a do lugar que ocupa o silncio na 

psicanalise, em rela9ao a fonoaudiologia. Ao fonoaudi6logo, muitas vezes cabe 

responder, preencher, por6m sempre reavaliando que lugar toma seu dizer na cena 

terapeutica. E reconhecendo a importncia de lidar com o silencio como espao para 

circula9ao de sentidos e nao como puro vazio expressivo que o fonoaudi6logo poder 

aprender a conviver com o silncio 

E importante retomar neste momento a afirma えo de Orlandi (1995a:33), que 

diz "... ao inves de pensar o sil6ncio como falta, podemos, ao contrario, pensar a 
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linguagem como excesso". Ao analisar o discurso fonoaudiol6gico, esta m瓦xima parece 

ainda mais evidente. Embora a fonoaudiologia ainda n乞o se d conta, um sujeito em 

silencio (como nos indica Orlandi, 1 995a) n乞o6 um sujeito sem sentido. E a resposta do 

fonoaudi6logo frente a sujeitos em silencio tende a ser a de preencher estes lugares 

tomados como vazio com muita verbaliza9o 

E o que se torna questionavel s乞o justamente os excessos do fonoaudiologo. H 

uma extrema necessidade de preencher todo e qualquer espa9o com palavras, como que 

saturando a significa9ao. Parece que os fonoaudi6logos ainda nao se deram conta da 

gritante diferen9a entre falar e significar, conforme aponta Orlandi'O2 (op. cit.: 36). Na 

politica do "claro e distinto", reafirmam a tese da transparncia da linguagem. Parece 

que, nessa perspectiva (a da grande maioria dos fonoaudi6logos), 6 que "um sujeito em 

silencio 6 um sujeito sem sentido" (op. cit.: 37). Ento costumam reagir a esta situa9o 

com muita fala. Preenchem todos os espa9os com fala, o que cria a idia de silncio 

como falta. Com  isso, perde-se a valiosa oportunidade de buscar no silenclo diferentes 

possibilidades de significa9o 

Se, em se tratando de palavras, sabemos que o sentido nunca est totalmente ja 

l, tanto mais quando se trata de silencio 

~ 

E interessante visitarmos as palavras de Garcia-Roza, ao denunciar nossa rea きo 

frente inseguran9a que a opacidade nos provoca 

"Procuramos sempre o que jd sabemos (mas 
esquecemos). Desconhecimento nao 6 ignorncia. O 
desconhecimento mant6m um compromisso com o 
conhecimento, diferentemente da ignorncia, que nos 
remete para o vazio" (op. cit.: 62) 

Da mesma forma, Nobrega (op. cit.: 119) constatou na rela9ao professor-aluno 

que os alunos n乞o falam, sendo seu espao preenchido pela fala da professora 

No entanto, o fonoaudi6logo parece n谷o perceber um dos efeitos "indesejaveis" 

ocasionados por esse excesso de fala. Conforme Orlandi (1995a: 71), a busca da 

completude da linguagem, via ausencia do silncio, "...leva a falta de sentido pelo 

102 Orlandi, em "As formas do silencio" (1995a), aborda o comportamento social contemporneo acerca 
面sil6ncio. As analogias com a questo fonoaudiol6gica so de nossa auto血  
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muito-cheio, mesmo se, do ponto de vista estritamente sinttico, ha gramaticalidade." 

Orlandi (op. cit.: 37) destaca que ha no social uma "ideologia da comunica o", 

que se traduz pela urgncia do dizer e pela necessidade de, dizendo muito, no deixar 

espa9os vazios - como que uma garantia contra o risco (como se isso fosse possivel) de 

que algo n乞o fique claro (ideal de transparncia). Pode-se dizer que a Ideologia em que 

est situada a fonoaudiologia tem esta inscri9ao. Propomos aqui chamar esta rea9o 

verborrgica do fonoaudi6logo frente ao silncio do paciente de 'furor logllem li' 

E se, frente a uma linguagem com altera6es, frente a uma faIa desviante, nossa 

posi9ao costuma ser ortopddica (ou ortofnica), preocupa-nos ainda mais nossa rea9o 

frente ao silncio. E 6 a isso que vamos dedicar o pr6ximo passo deste trabalho 

7.1 Analisando o silncio 

Analisar o silencio 6 algo que desde o incio deste trabalho causava-nos certa 

preocupaao: como propor uma analise daquilo que nao e tangivel, daquilo que nao 

aparece. A dificuldade de dar conta da "materialidade" da temtica em questo foi 

entao de certa forma apaziguada com o referencial te6rico da Analise do Discurso. Se a 

AD prop6e uma analise n谷o literal, mas guiada por pistas, inscritas na historicidade do 

discurso, senti-me mais a vontade para iniciar um "mergulho" no discurso 

fonoaudlol6gico em busca de sua rela 乞o com a instancia do silencio 

Orlandi (1995a: 48) afirma que, quando se trabalha com o silencio, nao se tem 

marcas formais, mas pistas, traos. Como diz a autora, pensar o silencio 6 problematizar 

as no96es de linearidade, literalidade, completude. Esta questao e fundamental, pois 

tem efeito direto sobre o enfoque da an台lise que se desenvolve neste trabalho. Neste 

sentido, tomaremos a id6ia de incompletude da linguagem como base da polissemia, 

pois como diz Orlandi, 

"Compreender o silencio n豆o6 , pois, atribuir-lhe 
um sentido metafrico em sua relaao ao dizer ("traduzir" 
o silncio em palavras), mas conhecer os processos de 
significa9乞o que ele p6e em jogo. Conhecer seus modos 
de significar" (op. cit.: 49) 

103 "Furor loquendi"=furor ou fria de fiar. Agrade9o a professora Lucia Sa Rebello, do departamento 
de Letras Clssicas e Vernculas da UFRGS, pela contribui9言o. 

quemが,103 
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O silencio 6 , portanto, observado indiretamente 

Assim, para analisar o silencio, conforme aponta Orlandi (op. cit.: 57),6 preciso 

intervir com a teoria enquanto crtica. O metodo dever ser historico, ou seja, 

discursivo, e retomado pelo vi6s da interdiscursividade - nos entremeios, nos reflexos 

indiretos, nos efeitos. Pensando clinicamente, talvez um caminho seja a fonoaudiologia 

deixar de procurar marcas ditadas pelo imperativo de uma lngua ideal e passar a 

"escutar" pistas diluidas no discurso do sujeito 

Orlandi (op.cit.: 57-8) prop6e tres formas para se estudar o silencio 

' Trabaihar com a no9ao de completude/incompletude e, por esta via, por 

exemplo, desenvolver rela9ao de elipse/incisa 

' Analisar as "figuras" produzidas como "sintomas" da marginaliza9ao do 

silncio nos processos de significa o 

' P6r em rela9ao mhltiplos textos (intertextualidade), pela analise das parfrases 

Neste trabalho, aprofundamos a segunda perspectiva, pois nossa hip6tese 

principal destaca a marginaliza 乞o do silencio como processo de significa9乞o no 

discurso fonoaudiol6gico. Para isso, certamente passamos por questionamentos acerca 

da completude/incompietude (remetendo a s no96es de elipse e incisa) e pela inter- 

rela9ao de muitos textos. No entanto, esses foram articuladores acessorios para o 

trabalho, visto que nossa inten9ao maior foi, desde o inicio, destacar o silencio como 

"sintoma fbico'o3" no discurso fonoaudiologico 

Relia (op. cit.: 33), ao deparar-se com a questo da anlise do silencio, diz a 

partir de um ponto de vista filosofico, que o silncio pode superar-se, descrevendo 

suas condi96es. Se nao e posslvel falar, deve-se descrever esta impossibilidade que ao 

menos p6e-nos frente a estas "coisas mudas". Segundo o autor, do outro lado deste 

vazio podem produzir-se as novas palavras: o "deciframento" do que nao se sabe, do 

impensado 

De uma forma muito pr6xima, prop6e Orlandi 
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"Seria necessario trabalhar as "figuras" como 
"sintomas" da marginalizaao do silencio dos processos 
de significaao." (1995a: 58) 

No entanto, a autora adverte para o risco de cairmos em uma anlise calcada na 

dicotomia fala/silencio: 

"O silencio no fala, ele significa. E pois intil 
traduzir o silencio em palavras;e possivel, no entanto, 
compreender o sentido do silencio por m6todos de 
observa o discursivos." (Orlandi, op. cit．・ 105) 

Orlandi faz ainda uma bela distin9o entre as perspectivas de miradas sobre o 

sil6ncio: 

"...para o falante, o silencio 6 lugar de elabora9ao 
de outros sentidos, do movimento de sua identidade; para 
o analista,6 uma pista de um modo de funcionamento do 
discurso." (op. cit.: 130) 

Aqui nos colocamos frente a estas duas quest6es: la) o fonoaudi6logo como 

falante e frente a pacientes falantes/pouco falantes/nao falantes, circulando no(s) 

sentIdo(s) possivel (eis), 2a) o fonoaudi6logo como analIsta do discurso, refletindo sobre 

o funcionamento do seu prprio discurso frente ao silencio. E nesta dupla empreitada 

que nos colocamos ao lan9ar as bases deste trabalho 

1、。”、-.、一～,ー一一一～ー～ー一一 A一一一ー一一一一一二 1：一一ー105 LJaiutJさ  a uJa Paささa呂cuI ts iiUSStS uiiiiises I 

SI 1: "Tomar rapidamente nota das respostas do paciente evitando silncios e 

inibi96es." (Pncipios cientificos comportamentais..., 1987: 02) 

SI 2: "Introdu9ao de pausas arbitrdrias: deve-se habituar o sujeito a introduzir 

pausas sem contrair-se no meio das palavras." (Perell6, 1990: 231) 

Si 3: "Gra9as a este exercicio o paciente se toma apto para reintroduzir os 

silncios normais em sua leitura." (Perell6, 1990: 231) 

SI 4: "Introdu9ao de pausas corretas: /. . ./ introduzindo as pausas nos lugares 

104 nL - - さ  mtoma IOD1CO ao propno tonoaudnologo. 
IO5 11 	一 じ  m nossas anauses, a sigla ー  si' corresponde as sequencias dzscursivas, oriundas do discurso 
釦noaudiolgico, relativas ao silncio 
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exigidos pelo bom sentido. Se se manifesta alguma vacila9ao no ataque que se segue a 

um silencio, volta-se ao exercicio precedente." (Perell6, 1990: 231) 

SI 5: "0 sentimento interior de ritmo, de melodia e da dura9乞o dos silencios 

existe entao to claramente que a palavra adquire um equilbrio que a protege 

notavelmente contra a gagueira." (PereIl6, 1990: 232) 

Si 6: "Parece paradoxal dizer que mais fcil ensinar um gago a falar do que a 

calar-se e, portanto, esta e a verdade." (Perell6, 1990: 232) 

SI 7: "Um disfmico educado ndo deve ter medo destes vazios expressivos..." 

(PerelI6, 1990: 232) 

Si 8: "Muitos casos podem ser resolvidos s6 com aconselhamento aos pais, 

explicando-se o que e a aquisi9豆o da linguagem e o papel que eles devem desempenhar 

na "modelagem" da linguagem de seus filhos, bombardeando-os com estimulos 

corretos, sem corrigi-los frontalmente." (Issler, 1983: 166) 

Si 9: "A criana deve repetir instantaneamente o que o terapeuta esta dizendo, 

palavra por palavra, e em alta velocidade. Deve ser conseguida uma imitaぐdo 

automdtica, como na ecolalia. も  necessrio dar inflex6es e pausas e pedir a imita9do 

automdtica." (Issier, 1983: 171) 

De uma maneira geral, podemos dizer que o recorte acima apresentado traz 

tona algo que de diferentes formas ja antecipamos no decorrer deste trabalho. Ele nos 

remete a s no96es de sujeito, de sentido e a concep9ao de linguagem que est em jogo no 

ato clinico fonoaudiologico. Consequentemente, a forma de lidar com o silncio que 

encontramos em nossas anlises vem a corroborar a hip6tese que tinhamos de que o 

silencio 6 algo que provoca um inc6modo para o fonoaudi 6iogo106 

Essa percep9乞o e deveras evidente em Si 1, onde percebemos a angstia do 

fonoaudilogo frente a uma situa9ao em que o silencio se evidencia. Pode-se dizer que 

106 Gostariamos de destacar que no ignoramos o inc6modo que o silencio provoca no paciente e em seus 
familiares. No entanto, lembramos que nosso foco neste trabalho sao as repercuss6es do silencio para o 
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h inclusive uma sugesto profiltica ("tome nota rapidamente ") para se proteger do 

temeroso risco do silencio entrar em cena. Neste caso, observamos a tentativa de o 

fonoaudi6logo, frente ao silencio do paciente, prevenir-se contra o risco do n乞o-sentido 

atingi-lo em seu suposto saber 

Encontramos uma peculiaridade relativa a um tipo de silncio considerado pelo 

fonoaudi6iogo como "necessrio e previsivel".E o silencio que aparece no trabalho 

com o paciente que, segundo o discurso fonoaudiol6gico, nao domina o ritmo de sua 

fala. Este silencio localizado e controldvel6 chamado de pausa. Baseado na ideologia 

do bem dizer, o fonoaudi6iogo sente-se apto a ensinar o paciente a introduzir ou 

reintroduzir esses silncios nos lugares corretos. Conforme observamos em Si 2, Si 3, 

SI 4, 51 5, 51 6 e Si 7, essas pausas tem um lugar previsvel, que o paciente desconhece 

ou nao sabe mobilizar adequadamente. A solu9ao, entao, 6 habituar - segundo 

verificamos em Si 2 - o paciente a (...). "Habituando-se a ..." o paciente estar 

utilizando o silencio corretamente, conforme encontramos em Si 3. Podemos dizer que 

ha ai uma tentativa de "domestica9ao" do silencio. Atravs desses argumentos, 

percebemos que o fonoaudi6logo constata a presen9a e a necessidade do sil6ncio na fala 

de seu paciente, por6m apenas o suficiente para lidar com estes silencios da mesma 

forma com que lida com as palavras: controlando o sentido atrav6s da forma do dizer 

(conforme destacamos em Si 4: pausas nos lugares exigidos pelo bom sentido). Tal 

posi9ao 6 confirmada em 51 5: ha garantias, atrav6s do controle de como se faia, acerca 

daquilo que se fala. Mais uma vez, confirma-se a percep9ao de uma rela9ao hierrquica 

entre terapeuta e paciente (o fonoaudi6logo e aquele que sabe e o paciente 6 o que no 

sabe), em que o primeiro det6m um controle inquestionavel sobre a forma e o sentido 

que circulam na cena terapeutica 

O que tambem toma-se interessante de destacar em Si 5 e a garantia de que a 

palavra tem um "equilbrio que a protege. Protege contra o qu?, protege como?, 

poderiamos perguntar. Provavelmente a pretensaoe proteger contra um deslizamento de 

sentido que leve a outras interpreta96es imprevislveis. Tal prote9ao parece advir de 

dentro das regras de bom funcionamento da lngua. Nをo ha espa9o para a idiossincrasia, 

para o diferente, para aquilo que foge ao "esperado" (justamente aquilo que se 

fonoaudi6logo 
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evidencia na linguagem dos pacientes que buscam um tratamento fonoaudiol6gico). O 

sentido - e tamb6m a forma - ja esto la, determinados a priori, no saber do 

fonoaudi6logo 

Ja o que encontramos em Si 6 6 sui generis. Proporemos, entao, algumas 

reflex6es. Primeiramente, surge um enunciado que circula no interdiscurso: "6 mais 

fcil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos c6us". A 

inevitavel rela9乞o entre Si 6 e o enunciado proveniente do campo discursivo religioso 

nos leva a uma delicada concluso: somente atravs de um extremo sacnficio ou de um 

milagre 6 que 6 possivel um gago (ou um disfmico) conseguir lidar com seus silencios 

Outra questo que tamb6m evidenciamos em Si 6 6 um referencial dicot6mico 

norteando a relaao fala/silncio. Nesse referencial percebemos uma rela9o em que a 

fala 6 tomada como positiva e o silncio como indesejado. Essa perspectiva vem 

confirmar nossas hipteses de que o fonoaudi6logo absorve o sintoma social 

contemporneo de rephdio (ou at6 mesmo fobia) ao silencio 

Nesse mesmo sentido, acreditamos que 51 6 nos leva a pensar que, nas 

perspectivas "Colcha de Retalhos" e "Interdisciplinar", para o fonoaudi6logo, falard 

fcil, calar' que d difcil. Parece-nos que este enunciado traz a tona algo do ideal de 

cura da fonoaudiologia ("falar 6 fcil: procure um fonoaudi6iogo!"). Tamb6m podemos 

dizer que isto aponta para uma face do objeto da fonoaudiologia: para que o paciente 

comunique-se bem d necessario que ele controle bem quando falar e quando calar - eis 

a garantia do sentido correto! 

Em Si 7 encontramos uma pista que aponta para a questo da fobia ao silncio 

ele ndo precisa ter medo do silncio. Poderamos aqui perguntar: quem sup6e que a 

sensa9乞o que o silencio evoca em todos os pacientes 6 de "medo"? Acreditamos que 

esta 6 , ao mesmo tempo, uma "generalizaao" da sintomatologia em fonoaudiologia e 

uma defesa, apontando para o paciente o lugar daquele que teme o vazio expressivo. E, 

em rela9ao ao sujeito em questo, quem sera esse "ele" que grifamos? Parece ser 

importante para o fonoaudi6logo delegar a situa9乞o insuporthvel de silncio a ele - o 

paciente. Sera que esse medo e mesmo do paciente? Temos observado, atravs das 

analises e do depoimento de colegas, que ha um certo mal-estar frente a situa96es de 

fl9 



silncio no 含  mbito dlinico. Parece-nos que o "vazio" a que o si1encio remete produz um 

efeito no fonoaudi6logo de n乞o-garantias sobre o que e o como se deve falar no a mbito 

clinico. A tendencia 6 o apego a materialidade linguistica, como se ela fosse 

apreensivel: a materialidade daquilo que 6 dito da a ilusao de garantia sobre o sentido 

A questo torna-se ainda mais delicada ao tangenciarmos a instancia do silncio. Se no 

terreno das palavras ja ha o risco do n乞o dominio, mais imprevislveis sao as 

significa6es do silencio. 

Em Sl 8 percebemos uma forma aparentemente mais diluida da perspectiva com 

que o fonoaudi0logo lida com a questo do dizer/no dizer em relaao a aqusl9ao de 

linguagem. Destacamos a forma utilizada - bombardeio - e propomos uma reflexo 

sobre a no9ao de aquisi9ao de linguagem a que remete uma posi9ao como essa. A 

produ9ao correta da linguagem expressiva de uma crian9a esta na dependncia 

quantitativa dos estlmulos produzidos pelos adultos que a cercam. Uma concep9o 

como esta no leva em considera9ao a rela9乞o do dizer com o nao dizer. Lidar com a 

hipotese do silencio como elemento estruturante do dizer de um sujeito e , 

consequentemente, negligenciada. Nossa preocupaao e que uma perspectiva 

fonoaudiologica que aborde o paciente como alguem a ser bombardeado107, nao reserve 

espa9o algum para aquele que no admita se submeter ao bombardeio (um ・  "bunker"?) 

Talvez um dos efeitos iatrogenicos'o8 de um trabalho terapeutico com esse enfoque seja 
o silenciamento secundario do sujeito. Ou seja, o paciente, submetendo-se ao 

tratamento "tipo bombardeio", estabelece o padrao correto de fala (aquele "esperado" 

por seu terapeuta), mas acaba por desenvolver uma espcie de silenciamento o qual 

propomos chamar de silncio de resistencia109. Coudry (1996:96) nos fala de sua 

experiencia de trabalho com um paciente afsico que teve uma experincia pregressa 

com esse tipo de abordagem terapeutica. A autora relata os efeitos iatrogenicos 

presentes no paciente sob forma de inibi9ao, silenciamento. O paciente somente 

respondia e assumia seu turno no dilogo quando estimulado a manifestar-se 

IO7 Bombardeio auditivo 6 uma estrat6gia utilizada no tratamento de crian9as com desvios fonol6gicos 
Trata-se de estimular a crian9a com uma s6rie repetida de palavras, previamente selecionadas, que cont6m 
o som-ako付o orocesso a ser suoerado'. 
… 上ieitos iatrogenicos sao ereuos inaese)aclos, eanosos, consequentes cie determinada interven9ao 
teraputica. Conforme o dicionario Aurlio, iatrogenia consiste em uma "altera9含o patol6gica provocada 
no paciente por tratamento de qualquer tipo" 
109 Conforme apontamos na se9豆o 6 ("Silncio e silenciamento"), deste capitulo, o "silencio de 
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Acreditamos que abordagens dessa perspectiva s乞o ainda muito frequentes na clinica 

fonoaudiol6gica e seus efeitos, embora resolvam o problema do fonoaudi6logo (uma 

aparente cura no nivel de fala), seguem gerando silenciamento nos pacientes 

E, portanto, o que encontramos em Si 9 e uma amostra de como o 

fonoaudi6iogo lida com seu Juror loquendi em relaao ao que discutlamos acima. Urge 

que o paciente fale, pois o fonoaudi6logo necessita de provas imediatas da eficacia de 

seu trabalho clinico. E necessria uma repeti9ao automtica, pois h riscos (risco do no 

controle dos sentidos, de deslizamentos imprevisiveis, do nao reconhecimento de uma 

cura outorgada ao fonoaudi6logo, etc), se assim nao ocorrer. Essa urgencia 6 tao 

explcita que se chega a evocar a ecolalia"o como modelo a ser implantado no processo 
terap己utico. Isto soa algo como "cola no meu dizer que te dou garantias de cura" 

Conforme apontamos no pargrafo acima, esta posi9乞o, ao mesmo tempo que faz o 

paciente falar (a boa Jbrma do dizer), joga-o em um silenciamento (silencia o quE 

dizer). No entanto, nao se pode dizer que se trata apenas de um enfoque diferente na 

terapeutica. Preocupam-nos os riscos iatrogenicos de uma interven9乞o baseada na 

repeti9ao, onde o paciente torna-se sujeito passivo desse processo. Em casos de 

pacientes que tenham uma fragilidade pslquica, transtornos cognitivos ou neurologicos, 

uma interven9ao que convide a colagem do dizer do fonoaudiologo pode ter 

consequencias danosas que acentuem as dificuldades daquele sujeito. De fato, na 

contramao daquilo que o fonoaudi6logo imagina estar fazendo ("a cura da fala de seu 

paciente"), podemos nos deparar com efeitos contradit6rios: o efeito de silenciamento 

de um sujeito 

8. OS SENTIDOS DO SILENCIO 

"O silncio 6 a possibilidade do dizer vir a ser outro." 
E.Orlandi, AsJbrmas do silncio, 1995a, p. 162 

Come9amos recordando, juntamente com Steiner (op. cit.: 39), que Wittgenstein 

resist6ncia", aparece como resposta a interlocu頭o com vozes que "exijam" que o sujeito fale1Io - 	. 	. 	. - . - 
1 tcoiana e um sintoma clehnido como repeti9ao literal do enunciado do outro. Trata-se de um fen6meno 
ge ueiicacia讐erpretaao, viや que e encontrado em casos de pacientes severamente comprometidos, 
como nos quaciros de sujeitos atsicos, sujeitos com transtornos cognitivos ou psiquicos 
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tamb6m iniciou pela pergunta sobre a existencia de alguma rela9乞o verificavel entre a 

palavra e o fato. Isso nos leva a remeter a Saussure que aborda a questo sob forma de 

"arbitrario" do signo, em suas indaga96es sobre o que havia de natural nas escolhas dos 

significantes da lingua. Essa retomada se faz necessria para pensarmos a rela9ao do 

sil6ncio com a multiplicidade de sentidos 

A variedade de significados possiveis do silncio explica a diversidade de 

leituras possveis ja nos manuais do s6culo XIX. Burke destaca que, enquanto um 

afirmava que "o silencio I.. .1 atua como parte fundamental em uma conversa 乞o", 

outro condenava-o como "suposi9ao mal-educada de superioridade" (op. cit.: 163) 

Para Burke, o significado do silencio varia, assim como o de outras formas de 

comunica9ao: de acordo com a ocasiao em que o silencio ocorre, de acordo com a 

pessoa que est em silencio e de acordo com o interlocutor em questo 

Segundo Orlandi, a rela9ao silncio/falta deve ser seriamente abalada. Conforme 

ja abordamos anteriormente, para esta autora o silencio nao 6 o vazio. Ela prop6e 

tom -lo como indicio de uma significa9o 

"O silncio n乞o 6 o vazio, o sem sentido; ao 
contrario, ele 6 o indicio de uma totalidade significativa 
Isto nos leva a compreens乞o do "vazio" da linguagem 
como um horizonte e n乞o como uma falta." (Orlandi, 
1995a: 70) 

Gonzalez aborda a questo da multiplicidade dos sentidos do silencio pela via de 

uma abordagem semi6tica. Ao comparar o silncio com a fala, ele aponta que se a 

戸lad polissemica, o sildncio d metonmia pura, um camaledo de sentidos (op. cit 

31). 

Tamb6m para Del Pino, o silencio deve ser tomado como signo em sua 

polissemia: se com o silncio dizemos pouco ou muito, deixamos ao nosso 

interlocutor a tarefa de outorgar-lhe a significa9ao, o que indica que quanto ao silncio 

- assim como quanto s palavras - nao pode haver univocidade semantica. Segundo o 

autor, 

"De la singular significaci6n dei silencio s6lo sabe 
ei que calla; pero aquei ante ei qual se silencia, esto es, ei 
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interlocutor dei silente, que no Ia conoce y la puede 
conocer, se obliga a barajar una pluralidad de 
significaciones" (op. cit.: 82-3) 

Orlandi tem uma forma muito interessante de abordar a questo da polissemia 

do silncio: 

"O incompleto6 tamb6m o possivel. A polissemia 
6 fun9乞o da incompletude e, tal como o estamos tratando, 
o silencio 6 um dos modos de se compreender a 
incompletude." (1995a: 163) 

Ainda segundo Orlandi, podemos dizer que o silencio n谷o 6 simples 

complemento da linguagem (op. cit.: 23). Ele tem significancia pr6pria, desde que 

tomado em um status de significante. Sendo assim, ele aponta para o movimento dos 

sentidos - tamb6m porque se diz a partir do silncio 

Isso nos faz compreender, juntamente com Orlandi (op. cit.: 24), que estar no 

sentido com palavras e estar no sentido com silencio sをo modos completamente 

diferentes de significar. Remetendo a cena clinica, quando o fonoaudi6logo esta em 

uma situa9ao com pais ou com o paciente, e o sil6ncio entra em cena, ele podera 

significar, em diferentes momentos, coisas completamente diferentes 

Finalmente, pode-se dizer que a incompietude do sujeito e do sentido em muito 

esto marcadas pelo efeito do silencio, pois como coloca Le Bot (apud Orlandi, 1995a 

73) "... se os sentidos e as palavras nao estivessem limitados pelo silncio, o sentido 

das palavras jh ha muito teria dito tudo o que se pode dizer" 

A maioria dos autores concorda que o excesso de palavras nao contribuia 

significa9ao, a comunica9ao e ao bom entendimento entre as pessoas. Como ja 

advertia Wittgenstein (1958), "a significa車o de uma palavra 6 seu uso na linguagem" 

(apud Fierro, p. 50). E, segundo Fierro,6 insustentavel pretender que os significantes 

linguisticos nao remetam a nada fora deles mesmos 

Por essa via, propomos pensar o silencio, em fonoaudiologia, como elemento 

constitutivo da linguagem, nao s6 em seu carter estruturante, como em seu aspecto 

enunciativo, como elemento que aponta para uma rede de significa96es que so sero 

interpretveis, de acordo com suas rela96es na cadeia do discurso. Garcia-Roza muito 
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bem nos aponta 

"Escutamos mais quando n乞o ouvimos tanto, 
quando nao nos colocamos como pura exterioridade em 
rela車o ao que queremos escutar."!.. .ノ  "A verdadeira 
escuta 6 seletiva: se ela deixa de ouvir algo,6 para ouvir 
melhor outra coisa, ou para poder ouvir at6 o silncio" 
(op. cit.: 45). 

Frente ao silncio resta-nos a interpreta9ao. E a interpreta9乞o que se faz de um 

silncio 6 uma hiptese. Pode-se dizer que o significado do silencio nao 6 fixo. Eis o 

porque do silncio com frequencia se tomar inquietante, angustiante. Trata-se da 

angstia do nao saber, da imprecisao, do equivoco. Como bem coloca Del Pino (op 

cit.: 84) "cuanto mas silencio, mayor sospecha, mayor entropia, mayor 

desinformaci6n". 

Encontramos tamb6m em Naves uma reflexo acerca de como interpretar 

"aquilo que nao 6 apreensivel". Segundo a autora, muitas vezes, a falta de um 

elemento nos esquemas gramaticais abre possibilidades de interpreta96es variadas 

Cria-se a partir dai a possibilidade de diferentes leituras, nao univocas 

"No es solamente una determinada palavra 
ausente, es un silencio que, a partir de la lectura de un 
receptor, se liena de una forma o de outra". (op. cit.: 119) 

Orlandi (1989: 39) prop6e pensarmos que o silencio n乞o 6 transparente 

Segundo a autora, ele tem sua espessura e instaura processos significativos complexos 

No texto de 1983 (1996c: 263), ela, ao reiterar tal posi9乞o, exp6e que o silencio, tanto 

quanto a palavra, tem suas condi96es de produ9ao. Por isso, dada a diversidade dessas 

(condi96es de produ9ao), o sentido do silencio varia, ou seja,6 tao ambiguo quanto as 

palavras. E, no entanto, somente no trabalho de 1 995a que a autora faz a distin9o 

mais detalhada entre silencio e silenciamento (conforme abordamos na se9乞o 6 deste 

capitulo) e aborda com mais precisao a anlise do sil6ncio e apresenta o tema como 

realmente polissemico 

Tamb6m apontamos como interessante a abordagem de Tfouni (op. cit.: 90) que 

prop6e que se pense o silncio como uma forma diferente de significar. A partir desta 

coloca9ao, poderiamos deslizar para seus efeitos na fonoaudiologia 
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Podemos pensar do ponto de vista clinico, uma s6rie de quest6es. A primeira 

delas seria: o que resta a fonoaudiologia se o excesso de fala 6 subtraido? O que resta 

ao fonoaudi6logo sen乞o fazer seu paciente falar a qualquer pre9o? 

A uma pergunta como esta se pode iniciar a responder pensando na rela9豆o do 

pr6prio fonoaudi6logo com a linguagem. A partir do momento que o fonoaudiiogo se 

der conta que nao s6 o paciente, mas tamb6m ele - sujeito dotado de um saber 

pretensamente total sobre a linguagem - esta remetido a incompletude, ao nao-todo da 

linguagem, talvez tenhamos um inicio de mudan9a no enfoque clinico 

fonoaudiol6gico. 

Esse momento, que implica tamb6m ele sofrer os efeitos do golpe narcisico de 

no ser o pretenso dono de seu dizer, necessariamente passaria por ser remetido a uma 

posi9ao de alteridade frente linguagem. E esse parece justamente o passo mais dificil 

para esse profissional que, assim como tantos outros, em nome das certezas da 

materialidade da lingua, coloca-se no lugar do sujeito suposto saber 

Trata-se de um suposto saber sobre a linguagem e sobre o silencio. Cria-se a 

tendencia de remendar o silencio a travs de muita fala. Ha um imperativo: que os 

pacientes falem, que falem correto, que falem logo! 

Pensando a especificidade do silncio na clinica fonoaudiol6gica, Baralo 

pergunta: 

"Qu6 lugar tiene para un niflo ei silencio como 
espacio desde donde produce significaci6n, como lugar 
privilegiado en Ia producci6n de sentidos? Y no hablamos 
dei estar callados. Y no hablamos dei no hablar. Hablamos 
dei silencio que se da en ei encuentro de dos en un campo 
iingistico''. (1995: 41) 

Conforme podemos ver em Baralo. ha um inicio de trajet6ria de reflex6es no 

campo fonoaudiol6gico sobre a questao da significaao do silencio. Concordamos 

com o autor, ao apontar as diferentes instncias do silncio na fonoaudiologia 

Acreditamos que faz-se necessario que a fonoaudiologia discuta as quest6es acerca do 

silncio em um contexto lingulstico. Tanto em seu aspecto estruturante (conforme 

apontamos na se9ao 3, deste capitulo), como em seu aspecto significante - a 
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possibilidade de significa9o do sil6ncio - ha muito que refletir nessa relaao do 

silencio com a fonoaudiologia 

Ainda seguindo as reflex6es de Baralo, destacamos 

"El silencio dei que intento hablar escapa a los 
tests, a ias cuantificaciones. No est disponible para 
observalo, su materialidad no admite descripciones 
estndar. Pasa entre ias palabras, se lo sospecha y 
vis1umbra, es efimero, perecedero, habita en la trama de 
los enunciados, en su rev6s va haciendo surf por ei habla" 
(op. cit.: 41). 

Outra importante questo seria: e na clinica, como isso se materializa? Como 

lidar com a instancia do silencio? 

Convidamos o leitor a visitar uma importante passagem do trabalho de M.0 

Coudry" , em Diario de Narciso, onde relata seu interessante trabalho com sujeitos 

afsicos: 

"Al6m das condi96es dial6gicas e das express6es 
produzidas nessas situa96es, tem-se que conhecer e 
interpretar o silencio e as hesita96es dos sujeitos afsicos 
Essas pausas e hesita96es (tanto quanto manifesta96es 
intercaladas de irrita9乞o e frustra9ao como "puta-que- 
pariu", "saco viu", "ah! meu deus", etc.) diferem de 
sujeito para sujeito, mas sao sempre um i ndice 
importantissimo para o investigador do momento em que 
se da uma ruptura no prosseguimento da instancia 
discursiva pela interferncia de uma dificuldade especifica 
que pode ento ser identificada e compreendida. Nesses 
casos, o investigador precisa conhecer com precisao o 
peso do silencio, das hesita96es, das manifesta96es de 
desagrado, para decidir-se entre deixar o sujeito estar com 
sua dificuldade e elabor-la epilinguisticament&'2, ou 
fornecer-lhe um prompting"3 de apoio ao prosseguimento 難  

m Cabe T-essaltaT que Coudry no6 fonoaudiloga, mas linguista. Isto, -no entanto, nao invalida os efeitos 
clinicos de seu trabalho junto a sujeitos afsicos. -Ao contrrio. 
112 Segundo Coudry (op. cit l5), chama-se epilingistica a atividade do sujeito que opera sobre a 
linguagem: quando o s可eito explora recursos de sua linguagem e reutiliza elementos na constru憐ode 
novos objetos linguisticos at6 para produzir certos efeitos (rimas, trocadilhos, humor, novas formas de 
constru"o), quando o sujeito, a partir dos fatos linguisticos a que foi exposto ou que produz, elabora 
hip6teses sobre a estruturaao da linguagem ou sobre formas especficas de uso. Segundo a autora, ela 
distingue-se da metalinguagem porque se vincula ao sujeito e todas as suas rela96es com a pr6pria 
linguagem, com o outro e com a situa9ao em que opera. 
113 De acordo com Coudry (op. cit.: 110), o termo "prompting" refere-se a estratdgia oral pela qual se 
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da fala, ou refazer a questo ou modifica-la para 
estabelecer o equilibrio das condi96es dial6gicas, ou at 
completar a fala para reduzir as tens6es dessas situa6es." 
(op. cit.: 78-9) 

Nas contribui96es de Coudry podemos ter uma ideia de quanto os sentidos de 

um silencio no trabalho com os pacientes com altera96es na linguagem podem ser 

multiplos. Mais uma vez destacamos que lidar com o silencio na teraputica 

fonoaudiologica nao implica passar a interpretar os silencios emergentes na situa9o 

clnica apressada e antecipadamente: trata-se de poder inclusive suportar um nao- 

saber; trata-se de lidar com um saber como hipotese; trata-se de apresentar uma 

interpreta9乞o posslvel para cada silencio. No entanto, muitas vezes, a situa 乞o de 

silencio 6 extremamente angustiante para o paciente, e cabe ao fonoaudiologo auxiliar 

o sujeito a encontrar possibilidades de poder dizer. Trata-se de oferecer alternativas de 

dizer, e n乞o determinar o que deve ser dito. Fazemos esta ressalva para, mais uma vez, 

alertar que n乞o se trata de tomar o silencio como panaceia do trabalho 

fonoaudiol9gico1 14, mas como elemento constitutivo de suas reflex6es teoricas e seu 

fazer clinico. 

Buscamos nas palavras de Lier-De Vitto (1 998a: 32) uma reflexao sobre essa 

questao, tomando outra possibilidade de interpreta頭o do silencio. A autora, ao 

trabalhar a questo dos monologos da crian9a, pergunta-se sobre o significado do 

silencio e da repeti9ao de palavras dos outros presentes no discurso da crian9a do 

perlodo egocentrico. Segundo a autora, as palavras dos outros, que se inscrevem nos 

monologos da crian9a, parecem ser a contraface de seu silencio. S乞o presen9as no 

falar da crian9a. E, conforme destaca Lier-De Vitto, presen9a/ausencia da linguagem 

do outro s乞o ambas efeitos do dialogo - fatalidade do sujeito nunca encontrar unidade 

Segundo a autora, 

"Nos monづlogos a crianぐa戸ca com a palavra. Por 
outro lado, o silncio de uma das vozes implicadas no 
dilogo - daquela que responde pelas ilus6es de coer6ncia 

fornece uma ou mais slabas iniciais (ou mesmo o movimento articulat6rio inicial) da palavra cuja 
produ9ao pelo afsico lhe 6 dificil. 
m Algo como: "o fonoaudilogo deve sempre ficar emsilncio" 
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e coesao das produ96es da crian9a - tem consequencias 
Por que nao dizer que as disfluencias acentuadas e a 
obscuridade marcante sejam efeitos da "falta" da 
linguagem do outro, da fun9ao estruturante de seu dizer?" 
(op. cit.: 32-3) 

A partir das contribui96es de Lier-De Vitto, refletimos sobre seus efeitos na 

fonoaudiologia. Se pensarmos no trabalho do fonoaudi6logo junto a pacientes com 

atraso muito severo na aquisi9ao da linguagem, ou mesmo em um acompanhamento 

de uma criana nos inicios de sua aquisi9ao, os efeitos da falta (ou do silencio 

exarcebado) marca uma lacuna no prprio processo de constru9ao da linguagem dessa 

crian9a. Nesse caso, poderamos dizer que o "peso" (ou a significa9乞o) do silencio6 

outro. Trata-se justamente de poder oferecer o dizer do adulto - no caso, o do 

fonoaudi6logo - como alicerce para estrutura9乞o da linguagem dessa crian9a (o que, 

por algum motivo, n谷o pode ocorrer na rela9o com as figuras parentais) 

Podemos observar, portanto, que n乞o se trata de "ter uma receita" de como lidar 

com o silencio. Trata-se, em primeiro lugar, de reconhecer a instancia do silncio 

como constitutiva da linguagem. Trata-se tamb6m de poder interpretar aquele 

silencio, daquele paciente, naquele momento. Poder escutar as possibilidades de 

significa9ao do silencio: trata-se de uma angstia, de uma impossibilidade, de uma 

resistncia ou de uma necessidade? Passar a respeitar a possibilidade do paciente ficar 

em silencio parece-nos outra considera9ao clinica importante. Enfim, ha ainda muito a 

ser pensado e estudado acerca do silencio na fonoaudiologia. No entanto, uma das 

contribui96es que este trabalho acredita estar realizando e trazer a cena algo que 

estava marginalizado no campo dos estudos fonoaudiol6gicos 

Finalmente, ficamos com as palavras de Orlandi (1995a: 173), parafraseando 

Mimner: ndo hd ljngua sem poesia e (sentido) sem silncio. Se a fonoaudiologia, em 

uma perspectiva de "Entremeio", puder tomar a lingi.ia - uma das matrizes do objeto 

com o qual trabalha - com suas possibilidades de deslizamento dos sentidos e o 

silncio como elemento constitutivo dos sentidos que circulam na cena clnica, 

acreditamos que ela certamente estara dando um grande passo no sentido de auxiliar o 

paciente a construir os rumos de sua atividade linguageira, e tecendo para a propria 
disciplina uma trajet6ria mais interessante 
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CONCLUSAO 

Este trabalho teve como objetivo discutir a questao do sujeito, do sentido e do 

silencio no discurso fonoaudiologico. Para tal, sentimos a necessidade de inicialmente 

analisar a pluralidade de vozes que ecoam no discurso fonoaudiologico. O que era 

uma impress乞o, foi confirmado: ha uma heterogeneidade de discursos compondo o 

discurso fonoaudiologico. "Ouvimos vozes" que passam pelo discurso pedaggico, 

pelo discurso medico, pelo discurso lingulstico, pelo discurso da psicologia 

cogmtivista, pelo discurso tecnico/mecanicista e pelo discurso cientlfico. Essa gama 

de diferentes dizeres constitutivos do discurso fonoaudiol6gico apontam para uma 

dificuldade de se delinear qual e o objeto da fonoaudiologia. Acreditamos que a 

natureza desse objeto estd vinculada a predominancia de uma ou mais dessas vozes 

que ecoam no dizer (e/ou fazer) de cada fonoaudiologo. Encontramos trs perspectivas 

da fonoaudiologia que apontam para trs posi96es-sujeito distintas: a primeira, que 

mostrou-se como uma colagem de discursos provenientes de diferentes campos 

discursivos, chamamos de Colcha de Retalhos; a segunda, com um forte compromisso 

com a cientificiza9ao da a rea, chamamos de Interdisciplinar; e a terceira que, mesmo 

preocupada em delinear um objeto pr6prio, reconhece como fundamental as trocas 

com outras disciplinas, chamamos de disciplina de Entremeio 

Como consequencia dessa primeira questo, passamos a refletir acerca das 

no96es de sujeito e de sentido, tanto no campo dos estudos da linguagem, como na 

fonoaudiologia. Questionamos a ilus6ria transparencia da linguagem, conceito que 

acreditamos predominar no meio fonoaudiologico. Enfatizamos os riscos de se 

trabalhar com esta ilus乞o em um campo de conhecimento que justamente lida com o 

diferente, o que foge a regra, o idiossincrtjco 

Percebemos que, conforme diferentes perspectivas, encontraremos 

fonoaudiologias/fonoaudjologos articulando conceitos de sujeito e sentido diferentes, o 

que acaba por gerar prticas cllnicas distintas. Em uma perspectiva Colcha de Retalhos, 

encontramos uma fonoaudiologia "curativa". Nela, o paciente figura como um 

indivlduo passivo e o fazer fonoaudiologico reflete uma aplica9ao repetitiva 

Percebemos que a concep9ao de sentido nessa perspectiva e fixa, rgida e a concep9o 

de lngua fica reduzida ao conceito de codigo. Em uma perspectiva interdisciplinar 
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percebemos uma fonoaudiologia que se considera a cincia da comunica9ao oral. O 

paciente 6 tido como um individuo ativo, mas sua fala 6 previsivel. O fazer 

fonoaudiol6gico, nessa concep9ao, 6 respaldado cientificamente em teorias 

provenientes de outras reas com as quais mant6m rela9ao. O sentido geralmente6 

considerado a priori e a lingua 6 considerada como um sistema. Divergindo dessas duas 

pnmeiras perspectivas, propusemos, ento, pensar uma fonoaudiologia no- 

transparente, em que as no96es de sujeito descentrado e de sentido n乞o apreensvel em 

sua totalidade passem a ser consideradas. E o que percebemos na terceira perspectiva, 

que denominamos "entremeio". Nela, a fonoaudiologia aparece como uma disciplina 

que estuda a linguagem com altera9乞o. O paciente 6 um interlocutor marcado pelo 

idiossincrtico em seu dizer. O fazer fonoaudiol6gico, nessa concep9ao,6 uma 

constru9ao tecida pelo terapeuta e pelo paciente nas teias da linguagem. O sentido, por 

esta via,6 construido na interlocu9ao, na atividade linguageira dos dois sujeitos em 

questo. Por fim, a lingua passa a ser tomada como uma sistematicidade marcada pelo 

nao-todo, pelo impossvel de se dizer tudo 

Finalmente, apresentamos os efeitos dessas reflex6es - da composi9ao do 

discurso fonoaudiol6gico e da ilus6ria transparncia da linguagem - sobre a questo 

do silencio na fonoaudiologia. A instncia do silencio foi considerada inicialmente em 

sua dimens乞o social e contempornea, em que percebemos a tendncia da cultura 

atual em nao suportar o silncio. Passamos por reflex6es sobre a caracteriza9乞o do 

silencio no contexto linguistico e suas possiveis tipologias. Propusemos uma 

categoriza9乞o do silencio para a fonoaudiologia, que considera o silncio funcional, 

como aquele ocasionado por uma etiologia orgnica ou funcional, o silncio ligado a 

uma posi9do subjetiva, ocasionado pela dificuldade do sujeito dar conta de sua 

inscri9ao simb6lica, o silEncio de resistncia, como aquele que aparece como resposta 

aexigencia de que o sujeito fale e, finalmente, o silncio como inibi9do, que aparece 

como dificuldade ou impossibilidade do sujeito dizer algo para o outro, causado por 

um silenciamento antecipatorio do sujeito (filho) no discurso do outro (dos pais) 

Destacamos a importncia de se considerar o "silencio de resistencia", visto que 

parece ser uma resposta do paciente a um imperativo do fonoaudi ologo (e da familia) 

de que o sujeito fale e o "silncio como inibi9ao", que pode aparecer como resposta a 

uma antecipa9乞o discursiva acerca do lugar enunciativo do sujeito. Analisamos 
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recortes do discurso fonoaudiol6gico, nos quais encontramos pistas sobre a forma 

tensa com que este profissional lida com o silencio. Observamos que sua resposta 

costuma ser a de no suportar a sensa9ao de "falta" que o silencio provoca e que sua 

tendencia costuma ser de recobrir esta falta com muita fala, tanto por parte do 

fonoaudi6logo, como suscitando a evoca9谷o por parte do paciente. Propusemos 

chamar esta rea9ao verborragica do fonoaudi6logo de furor loquendi 

Finalizamos o trabalho, propondo uma reflexao sobre as diferentes 

possibilidades de significa9ao do silncio no campo fonoaudiol 6gico. Destacamos o 

risco de o silencio ser tomado como a panac6ia dos problemas da significaao nos 

estudos fonoaudiol6gicos. Apontamos diferentes situa96es clinicas, em que o silncio 

remete a significa96es distintas. A partir dai concluimos que a posi9ao do 

fonoaudi6logo frente ao silncio nao pode ser nica: devem ser levadas em 

considera9ao variveis do paciente, de sua hist6ria familiar, do quadro clinico que ele 

apresenta, do momento interacional da diade terapeuta/paciente 

Acreditamos ter abordado o tema de forma abrangente, visto que sentiamos a 

necessidade de revisitar uma serie de pressupostos te6ricos que nos permitissem 

chegar a reflexao da problem貞tica do sujeito, do scntido e do silencio na 

fonoaudiologia 

Pensamos ter colaborado para atualizar um tema to polmico e que ha muito 

tempo permela nossos questionamentos te6ricos e nossas reflex6es clinicas 

Esperamos que a fonoaudiologia possa incluir em suas bases te6ricas e em seu fazer 

clinico os pressupostos de nao-transparencia da lingua, do sujeito e do sentido. Passar 

a considerar o silencio nao como uma ameaa, mas como urn elemento constitutiva de 

seu trabalho clinico ser apenas uma consequencia, uma bela consequencia 
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