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1. 0 "DISTORBIO FONOLOGICO DE DESENVOLVIMENTO(DISLALIA)

As desordens infantis da linguagem e da fala tam sido clas-

sificadas, de forma generica, como:

- desordens provenientes de uma causa organica, seja de or-

dem periferica (e.g. surdez, fissure palatal), seja cen-

tral (e.g. Sindrome de Down);

	

- e desordens em que as criangas envolvidas parecem ter	 um

	

desenvolvimento intelectual, auditivo, psicomotor e	 so-

cial normal, embora apresentem problemas lingOisticos.

	

Portanto, na abordagem de desordens ligadas ao nivel	 ex-

pressivo da linguagem uma distingao fundamental a ser mantida

	

a que se impOe entre os disterbios presentee nos casos em 	 que

	

existem impedimentos motores ou outros fatores "mecanicos"	 ou

	

anatemicos que tenham comprometido a produgao dos sons, e os 	 ca-

	

sos em que a organizagao do sistema de sons que subjaz toda 	 a

producao de fala da crianga e afetada.

A patologia que nos interessa aqui ester associada ao segun-

do tipo.

	

Dentro do contexto clinico e medico, o termo DISLALIA 	 foi

amplamente usado ate on meados dos anos 60 na Europa e Estados

Unidos, epoca em que caiu em desuso por ser indiscriminadamente
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empregado para classificar todos os tipos de desordens articula-

tOrias nao organicas.

Como as dificuldades apresentadas pelas criangas portadoras

desta desordem especifica parecem concentrar-se no aprendizado

dos padres de pronfincia, uma vez abandonado o termo 	 DISLALIA,

a patologia passou a ser chamada, ainda dentro da tradigio 	 cli-

nica, de "desordem funcional da articulagio" (functional arti-

culation disorder) ”- funcional devido a sua etiologia n5o orgi-

nica (Grady 1966).

OS estudos olinicos preocuparam-se, basicamente, em inves-.
tigar possiveis deficifincias nas habilidades associadas a 	 fala

(e.g. discriminagio auditiva, memOria auditiva, percepg5o oral)

que pudessem explicar a desordem. Em termos de • critivos, o foco,
em geral, direcionava-se para a delimitagfio dos sons 	 indivi-

duals que nfio eram "corretamente" pronunciados. Os ditos "erros"

articulatOrios eram, entio, classificados como "omissOes,	 adi-

gaes, substituigOes ou distorgOes".

Com o surgimento dos primeiros estudos lingdisticos, contu-

do, a desordem foi redefinida. Os "erros" da fala passaram a ser

descritos em termos de padriies sistemfiticos, e a patologia re-

cebeu novos raulos, tais como "desordem lingttistica do tipo fo-

nolOgico" (Pollack & Rees 1972), "desordem fonolOgica" 	 (Panagos

1974) e "desabilidade fonolOgica" (Ingram 1976).

Dentro do approach	 lingdistico, a maior parte dos estu-

dos passou a insistir na existencia da organizagfio da linguagem

ao nivel fonolOgico,	 os "erros" infantis passam a ser en-

carados como erros governados por regras, o que pressup6e uma

sistematizagfio e regularidade previsiveis.

Nos primeiros estudos lingttisticos de desordens da fala in-

fantil (no inicio da decada de 70), contudo, os padres de	 pro-

ndncia da crianga eram vistos como dependentes (ou 	 derivados)

exclusivamente do sistema adulto (e.g. Compton 1970, 1975, 1976;

011er 1973).

Sob a influencia da anilise de tragos distintivos e do novo

conceito sobre o aprendizado dos sons proposto por Jakobson(1968),

a investigagfio das desordens fonolOgicas comegou a ser	 direcio-

nada para o exame dos componentes (ou "tracos") que se inter-re-
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lacionavam e mutuamente definiam em um dado sistema (i.e. os sons

ngo eram mais investigados como unidades individuals com base na

nogao do fonema - da forma como era praticado na 	 tradicional

"Analise de Erros").

As pesquisas inspiradas pela abordagem gerativa - como 000r-

reu no caso da "Analise de Tragos" - tambem permitiam a 	 identi-

ficagao de padrees regulares que afetavam as diferentes	 classes

de sons. Aqui, "regras realizacionais" relacionavam formas adul-

tas ("representagges subjacentes") a pronancia (ou melhor,	 aos
"erros" de prom-mei-a) da crianga.

Dentro da visao da Fonologia Natural, da forma como 	 origi-

nalmente concebida por Stampe (1969), as relagges (ou correspon-

dencias) entre padres adultos e infantis passam a ser descritas

em termos de processos ou estratOgias inatas que a crianga uti-
liza, para simplificar as complexidades de produggo nos	 primei-

ros estagios da aquisigao.

Como bem reconhecem Kiparsky e Menn (1977), em nenhuma des-

tas abordagens lingdisticas existe "descoberta", experimentagao,

colocagao ou testagem de hipeteses por parte da crianga. 0 apren-

dizado do sistema fonolOgico parece equivaler-se a um conjunto

de respostas prontas que a crianga assimila da fala adulta.

Contudo, apes a delimitagao e estabelecimento da Fonologia

Clinica como area de estudos lingdisticos, a abordageM que	 vem

sendo difundida mais recentemente para a analise das desordens

de expresso associa-se a teoria Autenoma de aquisigao 	 fonole-
gica, da forma come inicialmente proposta por Ferguson (1976), e

mais tarde refinada por Kiparsky e Menn (1977), 	 Ferguson	 e

Macken (1980) e Menn (1980). Dentro desta visao "cognitiva", 	 o

sistema da crianga a visto como autOnomo, i.e. n5o necessaria-
mente dependente dos padrges adultos que a crianga tem como mo-

delo e meta. A aquisigao fonolegica e, portanto, vista como	 uma

atividade do tipo "resolugao-de-problemas", da qual a 	 crianga

participa ativamente - inventando e constantemente reavaliando

suas preprias regras e padres organizacionais.

Os estudos mais exaustivos e abrangentes sobre a natureza

da desordem, em termos linqtasticos, so apareceram no final da

década de 70, corn Pamela Grunwell (1977, 1981). Nos seus traba-
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Thos mais recentes (1982), a patologia a designada comp "Desabi-
11dade FonolOgica de oesenvolvimento" (Phonological. Disability

of a Developmental Rind ou Developmental Phonological Disorder).

Desta forma, podemos definir mais detalhadamente a	 pato-

logia:

- primeiramente, ela a uma patologia fonolOgica, i.e, ape-
nas o sistema de sons é que a afetado;

- em segundo lugar, ela a uma patologia maturacional, a me-
dida em que se manifesta'durante o desenvolvimento	 do

sistema fonolOgico na crianga, i.e., por alguma raz go (de

ordem ainda indeterminada no estagio de estudos atual) 	 a

aquisigao de certas classes de sons e/ou de certas pos-
slveis combinaciies de sons deixa de acontecer: em	 vez

de organizar seu sistema de sons como no modelo adulto,

a crianga organiza-o de forma diversa (e, em geral,idios-
sincratica).

No Brasil, como nitido reflexo de confusgo metodolOgica e

teOrioa, dentro da escassa literatura clInica, o termo Dislalia

ainda hoje amplamente utilizado para englobar uma serie de ma-

nifestagaes patolOgicas - ou seja, qualquer tipo de comportamen-

to lingdIstico onde exista um distdrbio fonolOgico 	 associado,

e.g., Sindrome de Down, Fissura Palatal, Deficiancia Auditiva,

etc. Contudo, existem alguns autores (cf. Issler,1983) que 	 ja

admitem haver dois tipos de Dislalia: uma fonolOgica e outra pu-

ramente fongtica, embora nao reconhegam ainda a distingao 	 (bas-

tante relevante) entre a Desabilidade roaolOgica Maturacional

e a Dislalia associada a outros comprometimentos 	 lingdisticos

(casos em que outros niveis como a gramitica e/ou lexico 	 sejam

afetados) e/ou nao-lingdisticos (casos em que exista comprometi-

mento orginico perif4rico ou central).

A crianga portadora de Desabilidade FonolOgica	 maturacio-

nal, portanto, clinicamente, exibe as seguintes caracteristicas:

- fala'espontanea com graus variados de ininteligibilidade,

resultante, basicamente, de inadequagao consonantal;

- acima de 4 anos de idade, i.e., acima da idade em que a

fala ji atingiu um grau razogvel de inteligibilidade;
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- audiggo normal para a fala;

- nenhuma anormalidade no mecanismo de produgio vocal;

- nenhuma disfung go neurol6gica comprovada relevante a pro-
duggo da fala;

- habilidades cognitivas e psicomotoras normais;

- compreens go apropriada de linguagem falada;

- habilidades expressivas da linguagem bem desenvolvidas no

que diz respeito ao vocabulgrio e gramatica (i.e. comple-

xidade proposicional e lexicalizagio);

- falante ngo-desprestigidado ou desfavorecido sOcio-cultu-

ralmente, i.e., n go criado em um meio-ambiente	 carente

socio-economicamente e pobre em termos da interag go lin-

gdistica adulto/crianga.

2. A POPULACAD TESTADA

As amostras da fala utilizadas em nosso estudo foram 	 co-

lhidas de um total de 11 criangas brasileiras entre 3:4 e 11:0

apresentadas por seus terapeutas como portadoras de algum tipo

de desordem "articulatOria" sem causa comprovadamente orggnica.

Destes 11 sujeitos, 10 foram observados experimentalmente e 	 1

longitudinalmente (durante o period° de um ano).

Uma quantidade compargvel de dados foi obtida de cada 	 su-

jeito atravgs da utilizaggo de um teste de "articulaggo"	 (ou

exame fonetico) previamente preparado pela autora. Contudo, sem-

pre que possivel, dados adicionais foram coletados - atrav g s	 de

jogos, relatos de estOrias ou mesmo da fala espont gnea ngo-con-

trolada.

Todas as amostras de fala controladas foram transcritas fo-

neticamente no momento da testagem, al gm de serem gravadas	 para

verificacio posterior.

Algm das 11 criangas disl glicas testadas, 6 criangas 	 nor-

mais de idades entre 1:5 e 3:7 foram usadas como controles 	 nor-

mais. Uma delas foi testada longitudinalmente da idade de 1:5 	 a

3:2.
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3. OS TRES 014STRUDDS TEORICOS UTILIZADOS PARA A ANALISE DOS DAMS

Uma vez que a patologia tenha sido configurada como 	 sendo

eminentemente lingdistica (i.e., afetando o nivel de organiza-

cgo) e caracteristicamente fonolOgica (i.e., afetando a organi-

zaggo e operacgo dos sons), o que vamos propor aqui 6 uma manei-

ra, ou melhor, um conjunto de procedimentos lingtisticos 	 para

analisar de forma abrangente e exaustiva a fala de criangas 	 su-

postamente portadoras de Desabilidade FonolOgica 	 Maturacional

e, com into, tentar captar a natureza da patologia - ou seja,co-

mo ela se manifesta lingtisticamente na lingua portuguesa.

As anAlises, por sua vez, oferecem nao s6 meios de se diag-
nosticar e tipificar a desordem (i.e. indicadores diagnOsticos),

mas tambem indicagOes terapeuticasi.

A fala de uma crianga pode ser analisada, basicamente,atra-

ves de 3 construtos te6ricos:

a anilise contrastiva entre o Sistema Adulto e o Sistema

da Crianga (a peatica mais tradicional);

a anfilise de Processos FonolOgicos, atraves da qual 	 se

compara o sistema da crianga com o sistema de outras cri-

angas de idade semelhante2 ;

a anglise do sistema de crianga como autOnomo, i.e. orga-

nizado de forma independente do sistema adulto.

A Anglise Contrastiva e a mais conhecida e vem sendo am-

plamente utilizada na pr gtica clinica. Em geral, parte do 	 ponto

de vista do sistema adulto, i.e. tenta-se estabelecer quais 	 os

fonemas, classes e combinagOes de sons da fala adulta que 	 estgo

sendo afetados na fala da crianga, i.e. o que foi e o que 	 nio

foi adquirido. Por exemplo, se a crianga "troca" o /b/ pelo /p/,

constata-se que o contraste entre estes dois fonemas do adultongo

foi adquirido pela crianga.

A anglise de processos Fonolligicos 6 realizada atravês

da comparaggo entre os processos de simplificag go utilizados pe-

la crianga e os processos que ocorrem no desenvolvimento 	 nor-

mal. Tambem aqui, parte-se do ponto de vista do sistema adulto,

uma vez que os processos s go vistos como maneiras pelas 	 quais

a crianga simplifica o sistema adulto que tem comoloodelo e 	 me-
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ta. Por exemplo, ao analisar a troca do /b/ pelo /p/ como sendo

resultado de um processo de ensurdecimento (que em geral 4 	 bem

mais abrangente e afeta outras classes de sons), ester-se impli-

citamente dizendo que o contraste entre consoantes surdas e	 so-

noras ngo foi ainda adquirido.

3) Na analise do Sistema Aut6nomo, parte-se do prOprio sis-

tema da crianga. 0 que interessa aqui é a forma pela qual a cri-

anga organize e distribui as unidades contrastivas de seu	 sis-

tema. Isto equivale a dizer que se uma crianga ensurdece 	 con-

sistentemente o'/b/ adulto, no seu prOprio sistema autanomo, ela

só vai ter uma unidade contrastive atuando na area labial 	 (em

vez de duas como no sistema adulto). Ou seja, embora a crianga

tenha os sons [p] e [b] no seu repertOrio fonetico, o	 ngo

tem status contrastivo. Na realidade, existe um elemento [p] que

realizado na maior parte das vezes como [p] e algumas poucas

vezes como [b], n5o importa que pronGncia tenham as palavras 	 no

sistema adulto. E.g. 3

BOLA ['ban]	 PORCO ['poxku]

BOCA ['poke]	 POUCA ['poke ]

BALA ['pale]

p].0.808 (como incidAncia de ocorrencia)

b]

4. PROCEDIMENTOS PARA A AVALIACAO DA NORMALIDADE DOS SISTEMAS

Uma vez exaustivamente analisado, o sistema fonolOgico de

qualquer crianga pode, entgo, ser avaliado quanto a presence ou

ngo de patologia e o grau de desvio em relaggo aos	 sistemas

evolutivos normais pode ser encontrado.

Esta avaliaggo tem que lever em conta as duas dimensaesque

caracterizam a estruturagio e o funcionamento dos sistemas fono-

16gicos em desenvolvimento:

- a dimens go fonolOgico e lingalstica do SISTEMA - que se

refere tanto a como o sistema 6 organized° bem como 	 a

sua operacio;

- e a dimens go evolutivo-maturacional - que diz respeito As

IP
X20% (como incidencia de ocorrencia)
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caracteristicas do desenvolvimento do sistema comparadas

ao desenvolvimento normal.

Quanto a SISTEMATIZACAO (ou ao funcionamento do sistema),
portanto, dois aspectos devem ser analisados:

- a organizagao

- e a operagao do sistema.

Quanto ao grau de MATURACAO, os sistemas vao ser examinados

em relacao a presenga de padres organizacionais:

- Persistentes,

- Idiossincraticos e/ou Infreqdentes,

- e portadores de Disparidade Cronol8gica.

Operacionalmente, as fonologias em desenvolvimento	 podem

ser classificadas como:

- 'Progressivas'

- e 'Ngo-progressivas'

4.1. AVALIKAO DA NORMALIDADE DOS SISTEMAS QUANTO A SISTEMATI2A-

clo
4.1.1. ANALISE DA ORGANIZAQA0

Em termos sistemicos, a an glise da organizacio vai	 basear-

se nas propriedades formais e substantivas assim como em 	 certas

probabilidades implicacionais das fonologias, da forma como foi

proposta por Greenberg (1966), ou seja, a "normalidade" em ter-

mos organizacionais vai ser pautada nas caracteristicas	 "uni-

versais" observadas nos sistemas fonolOgicos das linguas 	 natu-

rais.

Embora estas anglises sejam feitas a partir do sistema in-

fantil aut8nomo - comparado aos ditos "universais fonolOgicos"

(tais como Potential Contrastivo e Estruturacao FonolOgica, vide

fig.2 - uma anglise configvel dos aspectos organizacionais sa 8
possivel atravês da comparagio entre o sistema infantil e o sis-

tema adulto. Para tal, a forma mais apropriada de abordagem, pa-

rece ser a anglise de Processos (onde se analisa que 	 aspectos

do sistema adulto foram replicados ou simplificados pela 	 crian-

ca, vide fig. 2).
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4.1.2. ANALIsE DA OPERACAO (OU DO GRAU DE VARIABILIDADE)

A Variabilidade (ou instabilidade) a uma caracteristica ti-
pica dos sistemas evolutivos normais (ao contrario da 	 Estabili-

dade encontrada no sistema adulto). Quando encontrada em altis-

simo ou baixissimo grau em sistemas em desenvoivimento 	 deve,

portanto, ser encarada como um indice de Desvio - ou seja, 	 de

patologia.

Para apreciar-se comp um dado sistema opera, 3 	 variAveis

devem ser levadas em conta (ao examinar-se o sistema 	 autanomo

da crianga):

o nimero de casos de variabilidade encontrados no sistema

(que 6 medido pelo nUmero de unidades contrPstivas 	 que
tenham realizagGes varifiveis);

o tipo de variabilidade envolvido: contrastive ou 	 nao-

contrastive; 4

o percentual de variabilidade por unidade afetada 	 e	 seu

efeito difuso conseqfiente.5

Portanto, combinando estas tres variiveis, pode-se chegar a
um diagnelstico operacional diferenclado:

sistemas que tem uma quantidade restrita de variabilidade

(i.e. poucos casos que tenham efeito difuso leve)	 sio

considerados ESTAVEIS;

sistemas que tem uma operagEo extremamente variivel (exi-

bindo 5 ou mais casos de variabilidade contrastive) 	 cujo

efeito difuso geral tenha um grau entre moderado e extre-

mo sio chamados de ASSISTEMICOS;

todos os outros sistemas sio considerados, por definigio,

INSTAVEIS (incluindo sistemas com um niimero extremo	 de

efeito difuso leve ou moderado, ou sistemas com um annero

pequeno ou moderado de casos com efeito difuso leve 	 ou

moderado). A Figura 2, abaixo, ilustra esta classifica-

ggo.
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4.2. AVALIACAO DA NORMALIDADE DOS SISTEMAS QUANTO AO GRAU DE MA -

TURACAO

No que diz respeito a organizaggo,podem-se classificar	 os
sistemas desviados infantis em relag go aos processos que	 mais

freqfientemente ocorrem no desenvolvimento normal. Os	 processos

(ou padres maturacionais) podem ser:

- Persistentes: processos que perduram além da idade em que

desaparecem na maior parte das criancas. A	 existencia

desses processos parece indicar que houve um retardo en-

volvendo certo(s) aspecto(s) do desenvolvimento fono16-

gico. Estes processos tanto podem ser iniciais como	 ter-

minals. Por implicac go, quanto mais iniciais forem	 os

processos, mais imaturo tende a ser o sistema;

- Processos exibindo Disparidade CronolOgica: quando	 cer-

tos processos iniciais coexistem com padriies 	 maturacio-

nais encontrados nos estagios terminais do desenvolvimen-

to fonolOgico. Ou seja, quando certos processos terminals

foramdescartados e outros iniciais foram mantidos. E.g.,

a crianga pode je ter adquirido os encontros 	 consonan-

tais enquanto ainda utilize o processo de Ensurdecimento;

- Idiossincraticos e/ou Infreqöentes: processos ou estrat6-

gias de realizag go que nao tenham ainda sido encontrados

em outras fonologias, ou achados apenas em poucos 	 casos

de criangas normais e/ou anormais. E.g., Formagao 	 de

Encontro Consonantais.

Inicialmente, os processos de simplificagio (ou 	 restricaes

organizacionais) sao identificados e listados. Em seguida, 	 a

quantidade de vezes em que o processo foi aplicado na fala	 da

crianga e computada para que se tenha nogao de quiii 	 prejudi-

cial 6 sus aplicagaoa eficiencia funcional do sistema e a	 ade-
quaggo comunicativa da crianga.

Portanto, quanto maior for o namero de restricaes organiza-

cionais (ou processos) que tenham um efeito difuso extremo, mais

severo 6 o desvio - mais comprometido 6 o sistema em termos 	 es-

truturais.

Em resumo, em relaggo a ORGANIZA00, o grau de	 severidade
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parece estar associado tanto ao tipo como a ordenagao dos	 pro-
cessos no desenvolvimento normal:

- quanto major o nfimero de processos IdiOssincriticos/Mnfilm-

qfientes de efeito difuso extremo, major 4 o desvfo;

- quanto major for o n.mero de processos iniciais extrema-

mente difusos (tais COW Reduplicaggo e Assimilaggo)	 ou

de estratggias de realizaggo (tais como Elisgo na Reduggo

dos Encontros Consonantais), macs inintelegiveis a fono-

logia resultarl.

No que diz respeito 5 OPERACAO, a dimensgo operacional	 do
desenvolvimento parece estar relacionada ao conceito de 	 "PRO-

GRESSO" maturational. Como foi colocado anteriormente, a varia-

bilidade a uma caracteristica tipica dos sistemas que estao	 se
desenvolvendo normalmente, isto é, a bastante comum encontrar-
mos certos fonemas adultos sendo realizados de formes variadas,

ou mesmo certas palavras que tam duas ou mais formes alternati-

ves de realizag go. Mas, se a variabilidade a uma caracteristica
dos sistemas infantis normals, como identificar um sistema	 em

desenvolvimento operacionalmente anormal?

Quando um sistema a ESTAVEL ou ASSISTAMICO em sua operagio
e, ao mesmo tempo, pelo menos moderadamente restrito em sua	 or-

ganizagio, entao ele deve ser considerado "NAO-PROGRESSIVO". Is-

to quer dizer que:

- no primeiro caso, o sistema estabilizou-se precocemente;

- e no segundo caso, sua instabilidade a tao extrema	 que
nenhuma expansgo real do sistema de composig go e combl-

nacao ocorre espontaneamente (como no 	 desenvolvimento

normal).

Em sintese, os Criterios pars Anfilise e Avaliag go das	 Fo-

nologias podem ser esquematizados da seguinte forma:
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I) SISTEMATIZACRO

Potencial Contrastivo:

- Composicgo de Traces

- Possibilidades Fonotiticas

Estruturacgo FonolOgica dos Sistemas:

- Estruturao go Interna:
unidimensional

Dimensionalidade<
bidimensional

(2 membros da classe)

assimetrico
Simetria

simetrico (elementos em 3

pontos pars Obstruintes,

e 2 pontos para Ressoantes

- Aspectos Foneticos:

quando g Hierarquia Maturacional

Normal (existincia da Disparidade crone-

lOgica)

- quanto a Dimensito de Similaridade Fong-

tics entre variantes de elementos con-

trastivos, e.g. [4]-1°.[9]: lx1	 191;
[7]; 1 . 1 --121.

quanto a quantidade de variantes distin-
tas pars um mesmo elemento contrastivo,

• I l l -'' [ 1]	 [v]f [A, [ q], [w]	 [r]
[41

ORGANI- <

ZACAO

FIGURA 2 - Criterios para anglise e avaliac go das fonologias.
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Pequeno (1 ou 2)

1) 'gamer° de Casos de 	 Moderado (3 ou 4)
Variabilidade:	 Extremo (5 ou mais)

2) Grau de Instabilidade:

Percentual de realizacaes

variaveis para cada unidade

contrastive - que resulta em

um Efeito Difuso:

Leve -4 0 - 29%
Moderado -12. 30 - 49%
Extremo	 mais de 50%

jr Contrastive
3) Tipo de Variabilidade

Nao-contrastive

II) GRAU DE MATURACAO
ESTAGIOS

Processos ou Estrategias Normais r Iniciais (I e II)
Persistentes (vide Quadro no 	 tll Mediais (III)

Apandice)	 Terminais(IV a VI)

OPERA-

cAo

- Disparidade CronolOgica

- Processos ou EstratAgias Idiossincriticas e/ou

InfreqUentes

ORGANI -

CAo

Sistemas "Progressivos": Fonologias Instaveis

OPERA-
Fonologias Assistamicas

gAo Sistemas "Nao-progressivos": Fonologias Precocemente

Estabilizadas (ou Esti-

veis)
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5. RESULTADOS: A NATUREZA DA PATOLOGIA

5.1. ALGUMAS TENDENCIAS ENCONTRADAS NO ESTUDO DO SISTEMA AUTONO -

MO

5.1.1. SISTEMATIZACAO

5.1.1.1. ORGANIZACAO

5.1.1.1.1. QUANTO AO POTENCIAL CONTRASTIVO

A fonologia da maioria dos sujeitos mostrou-se restrita tan-

to em termos de composig go de tragos como de possibilidades fo-

notiticas.

Em relaggo ao sistema de composigito de traces, os problemas

que mais afetaram a fala do grupo de criangas testadas foram:

- a ocorrencia de apenas dois pares de fricativas em inIcio

de silaba (com a exclus go do par palatal);

- e a existencia de apenas dois elementos contrastivos 	 em

tarmino da silaba.

Em relaggo As possibilidades fonotiticas, as duas restrbikm

mais recorrentes foram a ocorrencia limitada ou a total ausgn-
cia de:

- inicios de silaba complexas;

- e de têrminos de silabas internamente a palavra.

5.1.1.1.2. QUANTO A ESTRUTURACAO FONOLOGICA DOS SISTEMAS

Em termos de Estruturag go 1r:term, os sujeitos apresentaram

desvios de Dimensionalidade e Simetria em seus subsistemas 	 de

classes: e.g., assimetria no sistema de Obstruintes e/ou das LI-

quidas e unidimensionalidade no sistema de Obstruintes, no sis-

tema de Termino de Silaba, e/ou no sistema de Semivogais.

Em termos dos Aspectos Pondticos dos sistemas, alguns su-

jeitos mostraram, adicionalmente, um tipo especIfico de desvio -

desabilidade fon6tica, que pode manifestar-se atraves:

- do uso de um grande arsere de variantes para 	 codificar

um ilnico elemento contrastivo;

- e/ou do uso de sons "raros", i.e. variantes de ocorrencia

comprovadamente infreqUente em fonologias normais imatu-

ras ou estranhas ao sistema Modelo.

55



5.1.1.2. OPERACAO

Quanto a OPERACAO do sistema, a maior parte dos sujeitos de-
monstrou graus variados tanto de variabilidade contrastiva	 como

de variabilidade ngo-contrastiva.

As classes de sons mais afetados pela variabilidade	 nos

sujeitos testados foram:

sonoridade para a classe das Obstruintes;

e ponto de articulag go para as Fricativas.

Os contrastes dentro da classe das LIquidas tambem	 foram

significativamente afetados.

5.1.2. COMPARACAO GERAL COM 0 SISTEMA ADULTO

As classes contrastivas do Sistema-Modelo adulto mais 	 en- :r

contradas como ngo adquiridas pelas criangas foram:

- as Obstruintes sonoras,

- as Fricativas palato-alveolares,

a Lateral palatal,

a Vibrante simples e

as Semivogais dos ditongos crescentes em posig go tanica.

Em termos de estruturagio fonot gtica, as duas inadequagOes

mais bisicas encontradas foram a ausencia ou ndmero limitado de:

Tgrminos de Silaba em posicgo interna a palavra,
- e de Encontros Consonantais, particularmente dentro 	 da

palavra.

Isto quer dizer que os padres sil gbicos CCV e CVC tiveram

ocorr4ncia nula ou limitada dentro da palavra.

5.1.3. PEOCESSOS DE SIMPLIFICACAO

Quase todos os processos encontrados em operagio da 	 fala

dos sujeitos estudados j g foram reportados no	 desenvolvimento

normal em portugues. A maioria dos sujeitos, contudo, fez use de

pelo menos uma estratigia infreq0ente ou idiossincr gtica,	 e.g.,

Formaggo de Encontros Consonantais; o acoplamento dos dois 	 pro-
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cessos normais de Confusgo das Liquidas e Confus go das'	 Laterais

(Veja Teixeira, 1985 e Apendice).

Os processos de simplificaggo que mais recorreram na fala

dos sujeitos foram, basicamente, processos normais tardios:

- Confusgo das Liquidas, .Redugio da Semivogal dos. Ditongos

	

Crescentes, Redug go das Consoantes Finais, e Reduggo	 dos

Encontros Consonantais, com exceggo dos processos mediais

de Confusgo das Laterais e Confus go das Fricativas.

Das estratggias (ou padres de realizaggo)-nermais utiliza-

das para a Redug go dos. Encontros Consonantais, as mais,c0mumente

encontradas na fala das criangas estudadas foram: Elisio de Ele-

ment° Marcado, Confus go do Elemento. Marcado e metfitese. .

6. CONCLUSOES

As anglises de amostras da fala de criangas 	 brasileiras

portadoras de Desabilidade Fonolggica Maturacional,	 portant°,

parecem consubstanciar as colocagges feitas anteriormente	 por

Grunwell (1981) de que:

- a populagio clinica 6 diversificada;
- a natureza bisica da desabilidade 6 fonolOgica, i.e., ela

envolve o nivel fonolOgico de organizagio lingdistica;

	

- a desabilidade é, em segunda estgncia, uma.desordem	 ma-

turacional, de aprendizado. Ou seja, ela envolve ngo so
um desvio sistamico (i.e. fonolagico), mas tambim um des-

vio no desenvOlvimento do sistema;

- parece haver categorias ou subgrUpos diferentes de pate-

logia em relaggo a SISTEMATIZACIO (organizaggo e opera-

	

cgo) e a DIMENSAO MATURACIONAL dos sistemas, sendo a 	 ca-
racteristica comum a todos os sujeitos a inadequacio

menicativa geral de sues fonologias. g

base nestas vari gvels acima mencionadas

sificar os sistemas oomo:

- OPERACIONAIMENTE: Est gveis, Instiveis ou . Assistfimi-

cos;

- Em termos ORGANIZACIONAIS: sistemas Extremamente

Restritos, Moderadamente Restritos e Levemente Res-

tritos.

exatamente

CO'"

COM

que se'podem claa-
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Em termos maturaclonals, o grau de desvio parece ser um pro-

ditto da incidancia de padrOes idiossincriticos/infreq(lentes ou

padrOes normais iniciais, i.e., quanto mais difusos forem os pa-

draes e maior for sua quantidade, mais extremo vai ser o 	 grau
de desvio (ou severidade). Deste ponto de vista, portanto, nossa

manse. e aveliagaes vim confirmar as dolocagOes de 	 Grunwell

(1981) de que o desvio'em casos de Desabilidade Vonore:gide Matu-

raCiónal deve ser encarado 'como cumulativo: quanto mais 	 extremo

desvio A em termos sistAmicos (tanto organizacional com p	ope-

raciOnal) AB.maturadionais, mais severo deve ser o caso.

Alem disto, como observed° por Grunwell (1981), pode haver,

em alguns casos, una desabilidade "axticulatOria" associada: uma

desordem fonetica pode'estar presente em uma ou mais das seguin-
tee formes:

do ponto de vista do sistema infantil autanomo, pelo 	 use

de um ndmero excessivamente grande de variantes 	 para a

representagao de uma Unica unidade contrastive;

do pante de vista da comparagio entre os sistemas 	 adulto

e infentil, peld . uso de fones "raros", i.e. sons nio 	 en-

contrados no sistema adulto;

do ponto de vista maturational, pelo use de estrategias

ou processes de simplificagao normais iniciais ou 	 idios-

einciaticos/infregdentes	 Palatalizagao, Dentaliza-

cad) que operem no nivel fonatico de estruturagao da	 fa-
,

la.

0 desvio fonetico, portanto, parece ser um fenOmeno inde-

pendente dos tipos de desvio estritamente fonolOgicos que 	 foram

sistematicamente e maturacionalmente definidos acima e 	 parece

ester ligade a existincia de deficiancias na programagio motora.
Ilnalmente,-esperamos que os indices quase-numericos 	 que

.desenvolvemos baseados no conceito de Grunwell -(1981) da adequa-

gio comunicativa ,Inosso parametro organizacionall e variabili-

dads do sistema (nosso parametro .Operational), embora 	 apenas

tentativas, tenham contribuido para o estudo geral das desordens

fonoldegicas de desenvolvimento e aberto o campo pare novae	 in-

vestigagaes.

58



NOTAS

Estes procedimentos foram inspirados nos trabalhos	 realizadod

por P. Grunwell (1979, 1981) com criangas falantes do inglas,

embora tenham, tambam, brotado de nossas pesquisas e estudos

com criangas normais e ngo-normais falantes do portuguas (Tei-

xeira 1980, 1982, 1985).

E interessante ressaltar aqui que embora estes processos sejam

considerados por alguns autores (Stampe,1969, Smith,1973) 	 00-

mo processos inatos que devem ser exterminados, revisados	 ou

substituldos durante a aquisigao, nio existe nenhuma 	 'garantia

ou prova empirica de sua realidade psicolOgica. Na	 verdade,

ales devem ser encarados como taros dispositivos 	 tliescritivos

que representam as estrategias -transitZrias de formulageo 	 ' de

hipeteses utilizadas pela crianga, i.e. interpretagOes lingels-

ticas com as quais o analista tents capturar o 	 processasenio

que subjaz a fala da crianca.-
3Conforme sugere Grunwell (1981), estamos aqui utilizando	 bar-

ras verticals (em lugar de barras inclinadas) para,a	 represen-.
tagio dos elementos distintivos que compOem o sistema auteno-

mo da crianga, a fim de que os mesmos pOssam ser	 devidamente

distinguidos - dos "fonemas" que compgem o sistema aduito.

4A variabilidade do tipo contrastivo enVolve o "overlap" de rea-

lizaciies de elementos que funcionam de forma distinta no	 siss-.	 •	 .
terra da crianga. E.g. Ibl - [b], [ Ph IPI - r 1,p,. Na variabili-

dmienio-contrastiva, uma dada unidade do sistema contrastive da

crianga 6 realizada de formas alternativas que nio pertencem a

nenhuma outra unidade distintiva do sistema. E.g. Ibl- [b],[5]

([b] e [8] sgo realizagges exclusivas de IbI).

5Acha-se o percentual de variabilidade (PV) por unidade: 19)com-

'putandO o namero de ocorranciasde cada realizagio em relagio

ao nilmero total de ocorrencias. E.g. jkl - [k] 4 	 ocorrencias

= 50% (forma mais forte), [g] 1 ocorrencia = 13%, 	 1213 ocorren-

cias = 37%; 29) o PV sera seepre igual ' a diferenga entre ' o per-

centual de forma mais - forte a 1008, e.g. PV de 0,1	 50%.	 Uma

vez calculado o PV para cada unidade, chega-se, entao, através

da utilizag go da Escala Difusa (c.f. Figura 1) ao graU de abran

gencia (ou Efeito Difuso) de cada caso particular, e.g. o 	 ED

de jk) seria "Extremo".

1
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APEI4DICE

PROCESSOS FONOLOGICOS ENCONTRADOS NO DESENVOLVINENTO NORMAL

ES'OCIO Enka° ESVGIO Esrirai0 ESTILIO amagaio
I	 II	 III	 IV	 V	 VI

PROCESSOS	 (1;6 -	 (2;0 -	 (2;6 -	 (3;0 -	 (3;6 -	 (4;0 -
2;0)	 2/6)	 3;0)	 3;6)	 4;0)	 5;0)

Ccefusio das Vo-
9ais Midias
Supernasalizagio

Baduplicagio.

Arsaiadlagio	 ..... . •

Oclusivizagio'

Glotalizacio
PalataLizarfio
(Fccletica)
Hedugio do /r/	 	 a. 	
Omfusio des La-	 	 No 	 ratiaras
Antericrizagio

U.. Enmadecinento

Cmfusio das
Frioativaa
Ocnfuaao" dam
Ltguidas
Elisio das sill-	 	a.bas Fracas	 •

Aeltvioda
Vogal	 	 fro 	
lieducio da c.	 	 80. 	Final
asducio dcs Enoon-
trcs Oonscnantais

MS.; A linha continua indica a idade em que um dado processo pa-
rece ser descartado pela maior parte das criangas. A linha
pontilhada indica a idade mAxima at a qual a ocorrencia
de cada processo fonolOqico foi constatada (Fonte: Teixei-
ra, 1985).

11.
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