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RESUMO:  Ao inseri r-me no Projeto "0 tema da morte como via de acesso a In iciayao Cientifica", passei a conhecer 0 
fen6meno da morte em suas d iversas facetas 0 que,  i nterl igado as minhas vivencias pessoais e academicas, gerou uma 
inquietayao sobre a amputayao e seus s ign ificados para as pessoas que a vivenciam na medida em que e percebida como 
uma perda ,  de forma semelhante a morte . Busque i ,  entao, conhecimentos cientificos sobre este tema, sendo possive l  
conhecer a amputayao sob varios enfoques e ,  de forma particu lar, 0 enfoque fi los6fico a luz do pensamento de Merleau
Ponty, 0 que me possibi l itou expl icitar uma interrogayao para investigayao. Observei uma lacuna no que tange ao conhecimento 
produzido pelos enfermeiros,  requerendo, assim ,  a real izayao de estudos que compreendam-na sob a 6tica da pessoa que 
a vivencia .  Nesse sentido ,  a fenomenologia pode se constitu i r  em um caminho em sua proposta de compreensao do 
fen6meno. 
PALAVRAS-CHAVE:  amputayao, fenomenologia ,  corpo a luz da fi losofia 

ABSTRACT: When participating in the project "The theme of the death as a way of access to the scientific in itiation" ,  I had 
the opportunity of approach ing the phenomenon of death in i ts various facets. This contact provoked questionings regard ing 
amputation and how it was represented by those who experienced it, s ince it is  considered a loss, s imi larly to death . 
Through scientific l i teratu re it was possib le to understand the subject from d ifferent points of view, especial ly from the 
philosophical view of Merleau Ponty. It was observed that there was a lack of knowledge on the part of the nursing professionals. 
Thus, this study considers the perspective of those who experience amputation.  In this sense, phenomenology may indicate 
a way of comprehend ing this phenomenon. 
KEYWORDS: amputation ,  phenomenology, human body accord ing to phi losophy 

RESUMEN:  AI inserirme en el Proyeto "EI tema de la muerte como via de acceso a la I n iciaci6n Cientifica" ,  pase a conocer 
el fen6meno de la muerte en sus d iversas facetas ,  con ello e interl igado a mis vivencias personales y academicas se 
gener6 una inqu ietud sobre la  amputaci6n y sus s ign ificados para aquellos que la viven ,  en la medida en que la perciben 
como una perd ida ,  semejante a la muerte. Busque, entonces, conocimentos cientificos sobre el tema y fue posible conocer 
la amputaci6n bajo varios enfoques,  en particular, el enfoque fi los6fico , a la luz del pensamiento de Merleau- Ponty, 10 que 
me permiti6 aclarar  una i nterrogante para la i nvestigaci6n .  Observe la existencia d e  una laguna respecto al conocimiento 
producido por los enfermeros, que requeria,  as i ,  la real izaci6n de estud ios que la comprendan bajo la 6ptica de qu ienes la 
experimentan.  En ese sentido, la fenomenolog ia puede constitu i rse un camino en la propuesta de comprender el fen6meno. 
PALABRAS CLAVE: amputaci6n ,  fenomenolog ia ,  cuerpo en la perspectiva fi los6fica 
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As facetas da amputar;:ao . . .  

INTRODU<;Ao 

No in icio do curso de graduar;:ao em Enfermagem 
inseri-me em um Projeto de Pesquisa cujo enfoque e a morte 
e o  morrer. Passei , entao, a observar como essa tematica 
e evitada pelas pessoas ,  i nc l u s ive por  d ocentes que  
capacitam futu ros profiss ionais de  saude,  os  qua is i raQ 
conviver, em seu cotid iano, com a presenr;:a con stante da 
m o rt e .  S eg u n d o  S a ntos ( 1 9 8 3 ) ,  0 d e s p re p a ro d o s  
profissionais d e  saude para vivenciar situar;:6es d e  morte leva
os a uma infinidade de sentimentos (de impot€mcia ,  de raiva , 
de culpa, de dor) e posterior negar;:ao do fenomeno morte e 
morrer, como forma de fuga e evasao. 

A inserr;:ao nesse Projeto levou-me a percorrer um 
caminho, 0 que impl icou no estudo de d iversas facetas que 
envolvem 0 tema, por meio de leituras de  l ivros, artigos, 
teses e dissertar;:6es academicas, assistindo a fi lmes e au las 
expositivas semanais. Todas essas estrategias pedag6gicas 
poss ib i l itaram-me conhecimentos a part i r  de enfoq ues 
biol6gico ,  psicol6gico, sociol6gico e etico , a lem de permitir 
conhecer a proposta da metod o log ia  de i nvest igar;:ao 
fenomenol6gica na condur;:ao de estudos cientificos . 

Com Aries ( 1 977 , 1 982) pude conhecer a h ist6ria da 
morte atraves da exposir;:ao do conceito e da evolur;:ao do 
seu pensar  ao l o n g o  d o s  tem pos . Kovacs ( 1 992 )  e 
Kastembaum e Aisenberg ( 1 923) a abordam sob 0 enfoque 
psicol6gico, ressa ltando sua presenr;:a no processo de 
desenvolvimento humano, uma vez que ja e sentida desde a 
mais tenra idade, quando a crianr;:a a inda e incapaz de 
formu lar concepr;:6es abstratas .  

Um acidente automobi l istico com um amigo de 
fami l i a  teve como conseq Oenc ia a amputar;:ao de  seu 
membro inferior esquerdo. Esse fato constitu iu-se na genese 
de m i n h as i n terrog ar;:6es sobre a a m p utar;:ao , s u a s  
i m p l icar;:6es e seu s i g n i fi cado  p a ra a pessoa q u e  a 
experiencia , principal mente por ser percebida como uma 
perda, de forma semelhante a morte. Na mesma epoca visitei ,  
com os demais a lunos de g raduar;:ao, 0 Instituto Lauro de 
Souza Lima, em Bauru-SP, que  abriga e atende pacientes 
portadores de hanseniase, em tratamento .  

Nesta visita tive a oportunidade de conhecer uma 
senhora que  declama para os vis itantes os poemas que 
escreve, apesar de possuir  ambas as maos amputadas, face 
ao compromet imento neu ro-fu nc iona l  provocado pela 
hanseniase. Seus poemas sao a razao de sua v ida,  mostram 
um pouco da saudade que sente do passado e refletem uma 
existencia marcada pela doenr;:a ,  sofrimento e estigmas 
sociais, decorrentes do fato de ser portadora de hanseniase, 
tendo a sua capacidade funciona l  comprometida .  Mu ito 
embora autores como Diogo e Campedel l i  ( 1 992) afi rmem 
que a incapacidade funcional gerada por uma amputar;:ao 
leva a perda de autonomia e aumento do grau de dependencia, 
pois passa a ser necessaria a presenr;:a de outra pessoa 
que auxi l ie  na real izar;:ao das ativ idades cotid ianas,  essa 
senhora consegue u ltrapassar ta is d ificu ldades em busca 
da rea l izar;:ao de at iv i dades  q u e  I h e  sao prazerosas ,  
promovem sua autonomia e permitem 0 exercicio de seu 
potencial criativo na redar;:ao de seus poemas. 

A parti r desta v is ita , m inha  i nqu ietar;:ao com a 
questao da amputar;:ao foi crescendo,  impel indo-me a uma 
maior aproximar;:ao ao tema .  

Nesse sentido I i ,  0 estudo de Diogo ( 1 993) 0 qual  
refere que alterar;:6es bio-psico- s6cio-espirituais passam a 
existi r e i nterferem na v ida ap6s uma amputar;:ao, po is as 
pessoas sentem-se isoladas e d iferentes , com a lterar;:6es 
de auto- imagem e de seu auto conceito. A percepr;:ao 
desfavoravel da auto- imagem corpora l  pode conduzir 0 
ind ividuo a sentimentos de inferioridade e ansiedade, que 
devem ser amen izados pelos profissionais de saude com a 
estimu lar;:ao do paciente para 0 auto-cu idado. Esse autor 
afi rma tambem que a tristeza que se segue a amputar;:ao 
nao e diferente da que se segue a morte de um ente querido. 
A pessoa amputada passa por diversas fases, desde latencia 
e negayao ate a depressao, sendo este processo semelhante 
aquele que envolve os pacientes terminais, 0 qual e relatado 
por KObler-Ross ( 1 985). 

Como parte da minha busca procurei tambem por 
algumas vivencias em um Hospital Un iversitario e em um 
Hospital Particu lar, onde real izei estagio extra-curricu lar. 
Essas vivencias permit iram-me um primeiro contato com 
pessoas que necessitaram ter parte de seu corpo amputada. 
Conversando com elas pude perceber que a amputar;:ao 
impl ica em uma g rande perda ,  a lem de gerar a lgumas 
preocupar;:6es relativas ao desempenho de atividades diarias. 
Representa tambem 0 al ivio definitivo da dor para as pessoas 
que foram a ela submetidas em decorrencia de problemas 
circulat6rios e conseqOente necrose de uma parte do corpo . 
A necessidade de d ialogo para algumas dessas pessoas, 
de si lencio para outras e a densa presenr;:a de l inguagem 
nao verbal mostravam-se a mim de forma clara .  

Procurei tambem por  conhecimentos cientificos 
divu lgados sobre 0 assunto em l ivros e peri6dicos.  Nessa 
busca pela l iteratura procurei apreender os varios enfoques 
sob os quais a amputar;:ao pode ser abordada. 

A BUSCA PELA LlTERATU RA 

Buscando conhecer a amputar;:ao sob 0 enfoque 
anatomo-fis io-patoI6g ico procure i ,  em l ivros didaticos , por 
conhec imentos sobre as  tecnicas para rea l izar;:ao de 
amputar;:ao, as patologias que levam a perda de uma parte 
do corpo, 0 melhor n ivel para real izayao da cirurgia, de forma 
que se possa ter menor agressao anatomica e fisiol6gica ao 
organismo, bem como sobre a aparelhagem ortoped ica 
uti l izada para a com pensar;:ao de  deficits anatomicos. 

Segundo Chaves ( 1 96 1 ) e Smeltzer e Bare ( 1 992), a 
amputar;:ao de uma extrem idade e necessaria geralmente 
como re su l ta d o  d e  u m a  d o e n r;:a vascu l a r  pe r i fer ica 
progressiva , deformidades congenitas, tumores mal ignos ou 
traumatismos graves com esmagamento e comprometimento 
das partes moles, quando nao mais se encontra resu ltado 
com a uti l izar;:ao de outras medidas terapeuticas.  Smeltzer 
e Bare ( 1 992) afirmam que as causas mais freqOentes para 
amputar;:ao, em pessoas jovens,  sao traumatismos graves 
ou tu mores ,  enquanto que  em pessoas mais idosas a 
principal  causa e re lacionada a doenr;:a vascu lar periferica ,  
caracterizada pe la redur;:ao de fluxo sangOineo atraves dos 
vasos perifericos . A i nsuficiencia arterial das extremidades 
(predominantemente i nferiores) ,  na maioria da vezes, e 
encontrada em homens com mais de cinqOenta anos e leva 
a i squem ia  e conseqOente necrose ,  que  pode tornar  
necessaria a real izar;:ao de uma amputar;:ao. 
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Seg u n d o  G i l s  et a l .  ( 1 9 9 9 ) ,  a m p utac;oes d a s  
extremidades inferiores sao sequelas comuns e m  pacientes 
d i abeticos que  apresentam u l ce rac;oes nos membros 
inferiores. Aproximadamente sessenta e sete mi l  amputac;oes 
sao rea l izadas na populac;ao d i abetica a cada ana nos 
Estados Un idos, representando uma taxa de  8,6 por ana 
entre mil pacientes,  constitu indo mais de 83% de todas 
amputac;oes nao tra u m at ica s .  A taxa de  morta l i dade ,  
decorridos tres anos da primeira amputac;ao de extremidade 
inferior, e de 20% ,  enquanto que para um perfodo de cinco 
anos chega ate a 50% . De acordo com Pedrosa et a l .  ( 1 998), 
as amputac;oes em pessoas d iabeticas no Brasi l  tota l izam 
5 0 %  d a s  a m p u t a c; o e s  n a o  t ra u m at i ca s ,  s e n d o  a s  
compl icac;oes do p e  d iabetico responsaveis por 4 0  a 60% 
d e l a s .  As co n d i c;o e s  e co n 6 m i c a s  p reca r i a s  e a 
i nacessib i l idade aos servic;os de  saude para os pacientes 
diabeticos representam elevada probabil idade de amputayao, 
sendo a taxa de hospital izac;ao recorrente estimada em 50% 
nos prime i ros tres anos  p6s-am putac;ao e a taxa d e  
morta l idade quatro vezes maior  do que para pacientes 
d iabeticos nao amputados. 

Segundo um estudo real izado em Andara f-RJ foram 
registradas 288 ciru rg ias d e  revascu larizac;ao de membros 
comprometidos, dos quais 69% resu ltaram em amputac;ao, 
ou seja ,  das cento e onze pessoas que estavam em 
cond ic;oes de tentar a revascu larizac;ao,  vi nte e quatro 
acabaram sofrendo intervenc;ao ciru rgica para amputac;ao de 
parte da perna ,  pe ou dedos ,  conforme 0 re latado em 
AUMENTO . . .  (2000) .  

Chaves ( 1 96 1 ) relata que tal  proced imento pode ser 
real izado por metodo circu lar, e l ftico , ovalar ou em seCc;ao 
plana , no ponto mais d i sta l capaz de uma cicatrizac;ao 
satisfat6ria .  Deve conservar-se ao maximo 0 comprimento 
da extremidade, compatfvel com a erradicac;ao do processo 
patol6gico, sendo desejavel a preservac;ao das articu lac;oes 
do joelho e do cotovelo .  0 local exato para amputac;ao deve 
ser determinado pela ci rcu lac;ao na area e as exigencias 
impostas pela pr6tese, apesar da  possib i l idade dessa ser 
adaptada a praticamente qualquer n fvel de amputac;ao. Os 
aparelhos ortopedicos (pr6teses) devem ser individualizados, 

C H I N I ,  G. C .  de 0 . ;  BOEMER, M. R. 

pois assim serao capazes de satisfazer as necessidades e 
func;oes especia is de  cada paciente. A preocupac;ao com 0 
d esenvolv i mento mecan ico ,  i nd i cac;ao e ap l icac;ao d e  
pr6teses vem aumentando,  b e m  como com a reintegrac;ao 
da pessoa na sociedade,  readaptac;ao, recuperac;ao ffsica e 
profissional do  amputado, afim de que este nao se sinta um 
peso para a sociedade.  

Santos et a l .  ( 1 999)  afi rmam que,  em caso de  
a m p u t a c; o e s  t ra u m a t i c a s  ( co m u n s  e m  ac i d e n tes  
automobi l f sticos) ,  0 tratamento i n icial deve ser  rapido pela 
gravidade da lesao, a qual pode causar morte por hemorragia 
e pela poss ib i l idade de re implante do membro amputado .  
Para Smeltzer e Bare ( 1 992) ,  a perda de uma extremidade 
exige grandes ajustamentos por parte da pessoa amputada 
e a percepc;ao da  amputac;ao deve ser compreendida pela 
equ ipe assistencia l .  Ressaltam tambem que os pri ncipais 
objetivos dos cuidados de enfermagem a esse paciente sao 
de promoc;ao do  a l fv io d a  dor e d e  percepc;ao a lterada (dor 
fantasma) ,  promover cicatrizac;ao da ferida ,  i ncentivar a 
independencia no auto cuidado e ajudar no estabelecimento 
de uma auto-imagem aprimorada e su perac;ao da magoa 
resu ltante da perda  de uma parte do corpo. 

Anteriormente a cirurg ia deve-se aval iar 0 estado 
neuromuscu lar  e funcional da  extremidade, bem como 0 
estado psicol6gico do paciente ,  po is a ava l iac;ao de sua 
reac;ao emocional a amputayao e essencial para os cuidados 
de enfermagem,  os qua is ,  segundo Shu l l  ( 1 996), inc luem 0 
monitoramento da  d renagem do coto , posicionamento do 
membro afetado ,  aux i l io  para os exercfcios prescritos pela 
fisioterapia ,  bem como envolver e proteger 0 coto . 

Busque i  a i nda  na l iteratu ra por conhecimentos 
produzidos pelos enfermeiros sobre esse tema. Para tanto, 
revisei peri6dicos indexados, buscando por publ icac;oes dos 
u lt imos dez anos Uaneiro de 1 990 a janeiro de 2000) .  A 
consulta da Revista Latino-americana de Enfermagem ocorreu 
a part ir de 1 993 ,  data da sua criac;ao. Apresento a segu i r  
Q u a d ros que poss i b i l i ta m uma  v isao q u antitat iva do 
levantamento b ib l iografico rea l izado em peri6d icos de  
enfermagem, sobre amputayao e assistencia de enfermagem 
a pacientes amputados . 

Quadro 1 - Produc;ao do conhecimento d ivulgado por enfermeiros sobre amputac;ao e assistencia de enfermagem a paci
entes amputados,  em peri6d icos brasi le i ros de enfermagem , na u lt ima decada 

PERI ODO TOTAL TOTAL TOTAL ARTIGOS 
PERIODICOS CONSU LTADO DE DE AM PUTA<;AO/ 

VOLUMES ARTI GOS ASS I ST. ENF. 
Revista 

Jan .  1 993 / Jan . 2000 07 304 Lati no-americana 01  

Revista 
Jan .  1 990 / Ju n .  1 999 1 0  386 Brasi le i ra Enferm. 00 

Revista 
Jan . 1 990 / Dez. 1 998 1 5  1 40 00 Gaucha Enferm. 

Revista 
Jan . 1 990 / Set. 1 999 1 0  348 0 1  Esc. Enferm .  U S P  

Revista 
Jan . 1 990 / Dez. 1 998 09 1 27 02 Pau l ista Enferm . 

TOTAL --- 51  1 305 04 
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As facetas da amputagao . . .  

o quadro permite observar, nos u lt imos 1 0  anos, a 
escassez de artigos referentes ao assunto consultado, visto 
que, dos 1 305 artigos pesquisados, somente quatro abordam 
a questao da amputagao, eqOivalendo a 0,30%. 

Dentre os 304 artigos revisados na Revista Latino
americana de Enfermagem , apenas u m  refere-se ao tema 
pesquisado. Nesse un ico artigo encontrado, seu autor, Diogo 
( 1 995), lembra que a idade avangada nao e razao suficiente 
para 0 comprometimento da capacidade fu nciona l ,  porem,  
nessa idade aumenta a incidemcia de  doengas cr6n ico
degenerativas que, associadas a i ncapacidades fisicas no 
idoso, aumentam a depend en cia e perda da autonomia.  

Revisando a Revista da Escola de Enfermagem-USP 
constatamos que de 348 artigos pesqu isados apenas um 
aborda a questao da amputayao. N�ste a rtigo, Diogo ( 1 993) 
d iscorre sobre a auto- i magem do idoso submet ido a 
amputagao de membros i nferiores ,  considerando que na 
sociedade atual  0 padrao de beleza e caracterizado pela 
imagem do jovem sad io, de corpo del ineado. Desta forma, 0 
idoso am putado traz cons igo est igmas i mpostos pe la 
sociedade, ou seja , e velho e deficiente . 

Constata-se, atraves do levantamento bibl iografico , 
a ausenc ia d e  pub l i cagoes ,  n a  u lt ima d ecada ,  sobre 
amputagao e ass istencia d e  enfermagem a pacientes 
amputados, tanto na Revista Brasi le i ra de  Enfermagem 
quanto na Revista Gaucha de Enfermagem . 

Na Revista Paul ista de Enfermagem, apenas dois ,  
de cento e vinte e sete artigos publ icados, abordam a questao 
da amputagao. Em um deles, Diogo ( 1 997) d iscorre sobre a 
relagao entre autonomia e capacidade de independencia dos 
ind ividuos na realizagao de atividades, principalmente no que 
se refere ao i doso s u b m etid o  a uma amputagao e 0 
preconceito a que e su bmetido ,  apesar de seu grande 
potencial para a reab i l itagao.  No outro ,  os autores, Diogo e 
Campedel l i  ( 1 992) abordam 0 tema sob a perspectiva da 
dependencia- autonomia e as alteragoes decorrentes de uma 
amputagao nas atividades da vida diar ia.  

Podemos observar, atraves do exposto , que os 
quatro artigos publ icados na u lt ima decada sobre a questao 
da amputagao e assistencia de enfermagem a amputados 
sao de mesma autoria e sua publ icagao ocorreu entre 1 992 
e 1 997. A abordagem desses autores volta-se para a questao 
da autonomia-dependencia e reabi l itagao dos pacientes 
idosos amputados . Este fato expressa 0 quanto 0 assunto 
tem side pouco enfocado por profissionais de enfermagem, 
apesar do crescente numero de pessoas amputadas.  

Prossegu indo na busca da produgao academica dos 
enfermeiros sobre 0 assunto voltei-me tambem para a area 
de P6s-Graduagao, revisando os cata logos do Centro de 
Estudos e Pesqu isas em Enfermagem (CEPEn) .  A revisao 
abrangeu 0 periodo de janeiro de 1 979 a dezembro de 1 997, 
sendo 0 resu ltado desta busca exposto no quadro a segu i r: 

Quadro 2 -Conhecimento produzido sobre amputagao e assistencia de enfermagem a pacientes amputados, publ icado 
nos catalogos do centro de estudos e pesqu isas em enfermagem (CEPEn) ,  no periodo de janeiro/dezem
bro 1 979 a janeiro/dezembro de 1 9971 

ANO VOL U M E  TOTAL TESESI D I SS ERT. G RAU ACADEM.  
DO DO TESES I AMPUTA<;:Ao l TESEI D ISSERT. 

CATALOGO CATALOGO D I SSERTA<;:OES ASS I ST. E N F. ENCONTRADA 
1 979 I 60 - - - - - -

1 980 II  60 - - - - - -

1 983 I I I  8 8  - - - - - -

1 984 I V  7 7  - - - - - -

1 9 8 5  V 52 - - - - - -

1 9 86 V I  5 3  - - - - - -

1 9 8 8  VII  1 3 0 - - - - - -

1 989 V I I I  1 1 8  - - - - - -

1 99 1  IX 2 1 5  0 1  Mest.  

1 992 X 66 - - - - - -

1 993 XI 1 3 7 0 1  Mest.  

1 994 XII  66 02 Mest.  / Dout. 

1 995 X I I I  1 3 5  0 1  Mest .  

1 996 XIV 1 3 9 - - - - - -

1 997 XV 1 50 - - - - - -

TOTAL XV 1 546 05 04 Mest ./  0 I DOllt .  

1 Periodo que compreende desde a cria�ao deste catalogo ate dezembro 1 997 .  

Observamos que a p rodugao em n ivel d e  p6s 
graduagao mostra-se tambem reduzida uma vez que ,  entre 
1 546 teses/d issertagoes pesqu isadas ,  somente c inco 
abordam 0 assunto , ou seja ,  apenas 0 ,32% da produgao de 
enfermagem d i ri ge-se para 0 tem a  da a m p utagao e 
assistencia de enfermagem a amputados. Este fato vem 
mostrar, de forma clara ,  a existencia de uma lacuna na 
literatura acerca de conhecimentos produzidos e publ icados 

por enfermeiros a respeito do assunto. 

A AMPUTACAo NA PERSPECTIVA FILOSOFICA 

Buscando expl icitar m inha i nterrogagao no que se 
refere a questao da  amputagao,  recorri a fi losofia ,  mais 
especificamente ao pensamento fi los6fico de Merleau-Ponty 
pois ,  como relatam Coelho e carmo ( 1 99 1 ) ,  ele e fi l6sofo da 
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existencia ,  do corpo , fenomenologo da percepc;;ao, que nos 
i n st iga  a todo i n stan te , i m pe d i n d o  u m  p e n s a m ento 
cristal izado que se reduza seja a expl icayao, seja a devoc;;ao. 
A influencia , a forc;;a e o  poder de seduyao de seu pensamento 
obriga- nos a repensar nossa visao de homem e nossas 
certezas arraigadadas. 

Para Merleau-Ponty ( 1 994) nao tenho um corpo, mas 
sou um corpo, que percebe e s imu ltaneamente e percebido, 
devendo, portanto, deixar de ser compreendido apenas como 
objeto . E a parti r do "corpo proprio" ou do "corpo vivido" que 
posso estar no mundo em relac;;ao com os outros e com as 
co isas , po is  0 corpo , atraves do s e n s ive l ,  exerce a 
comunicac;;ao vita l com 0 mundo ,  que  faz com que ele se 
tome presente como local fami l iar de nossa vida .  Esse fi losofo 
afirma que 0 corpo nao e apenas um espac;;o expressivo entre 
todos os outros e s im 0 proprio movimento da expressao,  
aqui lo que projeta as s ign ificac;;oes no exterior, dando-Ihes 
um lugar, aqui lo que faz com que elas comecem a existir 
como coisas,  sob nossas maos, sob nossos olhos .  0 corpo 
e nosso meio gera l  de ter 0 mundo .  

Quando a consciencia do corpo 0 invade, a a lma se 
espalha em todas as suas partes e, mesmo se em um 
amputado algum estimulo se  substitu i ao de uma perna,  por 
exemplo no trajeto que vai do coto ao cerebro ,  0 paciente 
s e n t i ra u m a  p e r n a  fa n ta s m a  p o rq u e  a a l m a  es ta  
imed iatamente un ida  ao cerebro e apenas a e le .  

Sob essa perspectiva , 0 membro fantasma nao 
admite nem uma expl icac;;ao fisiologica, nem uma explicayao 
psicologica ,  ou ainda uma expl icac;;ao mista , embora possam 
ser relacionadas as d uas series de cond ic;;oes . 0 paciente 
parece ignorar  sua muti lac;;ao e contar com seu fantasma 
como um membro rea l ,  ja  que no caso de  uma perna 
fantasma, tenta caminhar e nao se desencoraja mesmo por 
uma queda. A perna fantasma nao e uma representac;;ao da 
perna, mas a presenc;;a ambivalente da  mesma . Ter um 
membro fantasma e permanecer aberto as  ac;;oes das  quais 
apenas 0 membra e capaz, e conservar 0 campo pratico que 
se t inha antes da mut i lac;;ao .  

o corpo e veicu lo do  ser-no-mundo,  e para um ser 
vivo juntar-se a um meio defin ido ,  confund i r-se com certos 
projetos e empenhar-se continuamente neles . I sto nao e 
possivel ao amputado, pois e interrogado, na relac;;ao do corpo 
com 0 mundo,  um membro que nao mais existe . Ass im,  no 
conjunto do corpo, se de l im itam regioes de  si lencio.  

POSSIBILIDADES DE INVESTIGACAO 

A busca pela l i teratu ra veio constatar uma lacuna 
acerca da  p rod u c;;ao  e d i v u l g ac;;ao  de conhec imentos 
produzidos por enfermeiros a respeito da  amputac;;ao e das 
pessoas a ela submetidas . Poss ib i l itou-me tambem 0 in icio 
de uma incursao pelas ideias de Merleau-Ponty sobre a 
amputac;;ao e a inserc;;ao e re lac;;ao do  amputado com 0 
mundo,  atraves de  um corpo que  percebe e e percebido.  A 
luz dessas ideias,  entendo ser necessaria a real izac;;ao de  
t raba lhos  que  possam d esve l a r  a l g u m a s  facetas d a  
amputac;;ao, permitindo a compreensao do  fenomeno d a  
maneira q u e  e l e  s e  constitu i ,  em s u a  essencia .  

Deste modo,  vejo na fenomenologia um caminho 
possivel para essa investigac;;ao, uma vez que esse referencial 
busca a compreensao dos fenomenos vivenciados pelos 
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sujeitos e nao a expl icac;;ao ou mensurac;;ao de fatos . 
Boemer ( 1 994) refere que a fenomenologia e 0 

d iscu rso esclarecedor do  que se mostra e tem 0 sentido de 
des-velar (tirar 0 veu , d esocultar) 0 que esta ocu lto .  Tem 
como objeto de estudo a real idade enquanto vivida pelo 
pesquisador, buscando descrever e mostrar 0 fenomeno sem 
tentar expl ica- Io e mensura- Io para ,  ass im ,  a lcanc;;a r  a 
essencia do mesmo. Conforme relatam Martins e Bicudo 
( 1 989) 0 acesso ao fenomeno se da pelo experienciar 0 
fenomeno ou, indiretamente pela metacompreensao, ou seja, 
por meio da descric;;ao do compreender de alguem . 

Carva lho ( 1 987) relata que atraves da metodologia 
fenomenologica podemos mostrar, descrever e compreender 
os motivos presentes nos fenomenos vividos que se mostram 
e se expressam de si mesmo na entrevista empatica . 0 
m etodo fen o m e n o l og i co b u sca 0 q u e  transcende  as 
particu laridades empiricas de que se investe 0 fenomeno 
enquanto aparencia e ,  portanto , permite compreende-Io .  

De acordo com Correa ( 1 997) e Boemer e Rocha 
( 1 996), a enfermagem, ao despertar para outras d imensoes 
alem da biologica, necessita de abordagens diversas de 
pesquisas para produzir conhecimentos . Nesse sentido ,  a 
fenomenologia vem se mostrando como um caminho possivel 
para a real izac;;ao de investigac;;oes, vis lumbrando um novo 
horizonte de com preen sao da enfermagem nas relac;;oes 
humanas, uma vez que 0 homem e visto como um ser e nao 
como conju nto de fragmentos .  Varios period icos nacionais 
veem divulgando, no periodo estudado, conhecimento gerado 
a partir dessa forma de investigac;;ao (BOEMER et aI . ,  1 990,  
DRESLER;  BOEMER,  1 99 1 , 1 993, ANDERS ; BOEMER,  
1 99 1 , 1 9 9 5 ,  S A M PA I O ;  B O E M E R ,  2 0 0 0 , SALO U M ;  
BOEMER,  1 999,  VALENTE; BOEMER,  2000, BARBOSA et 
a l . , 1 999) .  

o c o n h e c i m e nto  c o n st ru i d o  com b a s e  n a  
fenomenologia pode possib i l itar transformac;;ao no sentido 
de que 0 cuidado de enfermagem se de para alem do biologico 
e tecn ico ,  proporcionando, assim ,  uma melhor qual idade do 
cuidado prestado e da  inter-relac;;ao com 0 homem a quem 
se presta esse cu idado .  

O b s e rva n d o -se  0 a u mento d a  rea l izac;;ao  d e  
a m putac;;oes e a crescente p reocupac;;ao  com a s u a  
prevenc;;ao ,  p ri nc i pa l mente no q u e  se  refere aque las  
resu ltantes de  doenc;;as cronico-degenerativas, bem como a 
garantia de  melhores cond ic;;oes de  vida para a pessoa que 
necessitou ser submetida a amputac;;ao, e importante que 
o s  e n fe rm e i ro s  con t r i b u a m  com a p rod u c;;a o  d e  
conhecimentos sobre 0 assunto, d e  forma a compreender 0 
significado da amputayao para a pessoa que a vivencia, desde 
os prime i ros momentos , abrindo ,  assim ,  caminhos que 
conduzam esta pessoa a um melhor conviver com sua nova 
situac;;ao,  com 0 habitar de um novo corpo e, a parti r desta 
compreensao, lanc;;ar-se no mundo em plenitude.  
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