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Como fazer falar sua filha muda ? 

 

       Maria Vitoria BIttencourt 

 

Esse titulo foi inspirado por uma frase de Lacan do Semina rio XI : 

“ a  ana lise na o cabe encontrar num caso o traço diferencial da teoria e 

querer explicar porque  sua filha e  muda , o que se trata e  de faze -la falar”, 

levantando o “mutismo do sujeito suposto falante”. 1  Essa expressa o de 

Lacan vem de  uma fo rmula de Molie re em “ Me dico a  força” onde um 

falso  me dico explica  ao pai qual a  causa de um pseudo mutismo  da 

filha,  utilizando explicaço es extremamente incompreensí veis, sem 

sentido, e terminando com a ce lebre formula :  eis porque  sua filha e  

muda.  Ou seja, Lacan levanta a questa o das explicaço es confusas que 

persistiam na psicana lise pois isso  na o basta para garantir seu estatuto 

teo rico  se na o levantar a questa o do desejo do analista cujo maior efeito 

e  fazer falar.  

Mas como fazer falar  sujeitos que se encontram paralisados 

quanto a  fala tais como alguns autistas que embora habitem a 

linguagem, se recusam a entrar no laço social via discurso?  Temos uma 

ilustraça o de efeito desse fazer falar  no caso Dick,    onde Melanie Klein, 

atrave s do que Lacan chamou de “injeça o edí pica”, levou a criança a fazer 

seu primeiro apelo num esboço de demanda a sua baba para protege-lo.  

Uma maneira de fazer sua  “ entrada no real”, segundo a formula de 

Lacan para definir  o momento em que o sujeito se eclipsa no significante 

 
1 Lacan, J. O Seminário Livro 11 Quatro conceitos fundamentais da psicanálise, Zahar Ed, Rio de Janeiro, 
1979,p.18 
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da demanda. 2.  Pore m, essa entrada no real na o foi sem angu stia devido 

ao desamparo em que se encontra  o sujeito  diante do enigma do desejo 

do Outro.     

Fazer falar implica provocar angu stia ?  Como manejar essa 

angu stia ? Nesse mesmo semina rio, Lacan aborda o manejo da 

transfere ncia quanto a  angu stia de va rias maneiras: “ Na experie ncia e  

necessa rio canaliza -la (a angu stia) e se ouso dizer,  dosa -la para  na o ser 

por ela submerso. Aí  esta  uma dificuldade correlativa da que ha  em 

conjugar o sujeito com o real.”3   

Talvez alguns fragmentos clí nicos possam ilustrar a necessidade 

dessa dosagem., pois em alguns casos podemos constatar como angu stia 

faz calar o sujeito numa espe cie de  anorexia da palavra.    

Trata-se de  uma criança  “muda”  pois sua  u nica manifestaça o da 

fala eram gritos emitidos sempre que se aproximavam dela,  chegando a 

gestos agressivos para que se afastassem dela. Na transfere ncia, ela  

assume a mesma posiça o, colocando em ato seu mutismo de oposiça o,  

indiferente, brincando sozinho no seu canto ignorando minha presença. 

Num primeiro momento   pensei em diagno stico de autismo pois , 

instalado na linguagem, na o tinha acesso a  dimensa o da palavra pois 

nenhum apelo vinha de seu lado.  Seguindo uma indicaça o de Lacan4 , 

tratei de me tornar uma presença falante,  porta voz de sua atividade 

lu dica  falando muito e descrevendo seu brincar.  Aos poucos começa a 

emitir sons,  a balbuciar ”sim” e na o” ate  que um dia, quando pego um 

 
2 Lacan,J,- “Observação sobre o relatório de Daniel Lagache” in Escritos,Zahar, Rio, 1998, p.662.  
3 Lacan, J. – Seminário Livro XI Os quatro conceitos da psicanalise, Zahar, Rio, 1979, p.43. 
4 Em sua Conferência sobre o sintoma em Genebra ( 1975) Lacan aborda essa questão: O fato de que 
eles ( autistas) não no escutam, no entanto há certamente algo para  lhes dizer”.  
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animal digo que e  uma ra ,   me responde “ a ra  e  pequena, mas na o o 

sapo”.  Primeira vez que escuto sua voz.- e daí  em diante começa a   falar 

, elaborando  oposiço es significantes, numa diale tica de combinaço es 

bina rias onde tenta resolver o enigma da diferença sexual, saindo de seu 

isolamento mudo, construindo um sintoma fo bico onde localiza sua 

angu stia.  

Talvez nesse caso o “mutismo do sujeito falante” foi levantado pela  

presença falante – desejo do analista?-  numa tentativa de canalizar a 

angu stia que  impedia de lidar com o enigma do desejo do Outro.  

Pore m diante de um signo do real, o sujeito muitas vezes se cala, 

devido a angu stia paralisante que se torna um obsta culo . Afeto do real, 

impossí vel  a ser simbolizado,  a angu stia deixa o sujeito sem recursos,  

surgindo cada vez que o sujeito se encontra suspenso entre um tempo 

onde na o onde na o podera  jamais se reencontrar5  .   Foi assim que  uma 

mulher  descreveu o episo dio sentido como trauma tico que suscitou sua 

demanda de ana lise. Ao ouvir seu nome num avia o, informando que seu 

passaporte tinha sido encontrado, tendo que aguardar numa zona de 

transito,  foi tomada de intensa angu stia, vivida como insuporta vel ,  com 

a    certeza de sua loucura:  tinha perdido sua identidade. Diante de 

minha negativa quanto ao medicamento para  certificar de sua “ loucura”, 

pergunto o que estava querendo encobrir com o reme dio. Daí  ela  

começa a falar de seus “ segredos”, interrogando o sentido do feno meno, 

numa elaboraça o de uma  resposta ao desejo do Outro.  O que parecia 

pro ximo a  despersonalizaça o,  num sentimento de estranheza quanto a  

 
5 Lacan, J. Le séminaire livre IV La relation d’objet, Seuil, Paris, 1994, p.226. 
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sua existe ncia,  objeto    voz aparecendo no real,  tratava-se antes de uma 

tentativa neuro tica de responder a  questa o do desejo do Outro, numa 

manifestaça o da divisa o do sujeito.  Nesse caso, o que a fez falar foi a 

intervença o do analista se recusando a ocupar o lugar de mestre do 

saber .  Talvez, nessa intervença o o analista estaria  manejando a 

angu stia segundo outra indicaça o de Lacan  nesse mesmo semina rio ao 

comentar a interpretaça o de Freud do desejo de Breuer no famoso caso 

de Anna O.: “Freud trata Breuer como um histe rico ao lhe dizer – Teu 

desejo e  o desejo do Outro . Coisa curiosa, ele na o o desculpabiliza mas 

seguramente o desangustia – aqueles que sabem a diferença que faço 

entre esse dois ní veis, podem tirar daí  uma indicaça o”6. Trata-se do 

aparecimento de um sintoma histe rico-  gravidez nervosa de Anna O - 

em resposta a  interrupça o do tratamento por  Breuer.  O que 

desangustiou Breuer teria  sido a interpretaça o de Freud que, ao 

explicitar que na o se tratava de seu desejo  mas do desejo do Outro,   

funcionou como um    reme dio a sua   angu stia. Pois,  como afirma Lacan, 

“ se a angu stia e  o que lhes disse, uma relaça o de suporte ao desejo pois 

o objeto falta, ao inverter os termos,  o desejo e  um reme dio para 

angu stia”7.  Assim a angu stia vem como reme dio tal como a fobia vem 

como soluça o pois substitui o objeto de angu stia por um significante que 

da  medo, como vemos no caso de Hans. Terí amos enta o uma via para 

esse “ desangustiar”: o sintoma e o suportar o desejo.  

 
6 Lacan, J. – Seminário XI Os quatro conceitos da psicanalise , Zahar, Rio de Janeiro, 1979, p… 150.  
7 Lacan, J. – Le Séminaire Livre VIII le transfert, Seuil, 1991, p.430. 
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Assim, dosar, canalizar e desangustiar seria a funça o do analista 

no manejo da angu stia na transfere ncia, na o sem o    desejo do analista 

que faz falar o sujeito  mudo.     
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