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0 VELHO FRANCISCO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jd gozei de boa vida. 

Tinha ate meu bangalo. 

Cobertor, comida, roupa lavada. 

Vida veio e me levou. 

Fui eu mesmo alforriado 

Pela mdo de imperador. 

Tive terra, arado, cavalo e brita. 

Vida veio e me levou. 

Hoje e dia de visita 

Vem ai meu grande amor 

Ela vem toda de brinco, vem. 

Vem todo domingo, tern. 

Cheiro de flor. 

Quern me ver, ver nem bagago 

Do que viu, quern me enfrentou. 

Campedo eufui em queda de brago 

Vida veio e me levou.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Chico Buarque de Holanda 

(em http://chicobuarque.uol.com.br) 

Lijornal, bula e prefdcio. 

Que aprendi sem professor. 

Ela vem toda de brinco, vem. 

Vem todo domingo, tern. 

Cheiro deflor. 

Eu gerei dezoito filhas. 

Me tomei navegador 

Vice-rei das ilhas da Caraiba 

Vida veio e me levou. 

Hoje e dia de visita 

Vem ai meu grande amor. 

Fechei negocio da China. 

Desbravei o interior. 

Possui mina de prata, jazida 

Vida veio e me levou. 

Frequentei paldcios semfazerfeio 

Vida veio e me levou. 

Hoje e dia de visita 

Vem ai meu grande amor. 

Hoje nao deram almogo, nem 

Acho que o mogo ate nem me lavou. 

Acho que fui deputado. 

Acho que tudo acabou 

Quase quejd nao me lembro de 

nada 

Vida veio e me levou. 

http://chicobuarque.uol.com.br
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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente estudo analisa os sentidos da velhice e a producao identitaria do sujeito velho na 

sociedade moderna, a partir das lembran9as de velhos residentes no Lar dos Idosos em 

Cajazeiras - PB. a fim de compreender como a identidade do velho e constituida na 

homogeneidade de funcionamento do abrigo. O universo da pesquisa constitui-se 

basicamente dos velhos residentes no Lar e do referencial teorico que trata da tematica. Os 

dados foram coletados atraves de entrevistas livres, semi-estruturadas, que foram transcritas e 

analisadas com o objetivo de investigar os sentidos da identidade e subjetividade da velhice e 

as marcas identitarias que ora sao camufladas ora sao reveladas no discurso do velho sobre si 

mesmo. Os pressupostos teorico-metodoiogicos sao pautados nos fundamentos da Analise de 

Discurso de orienta9ao francesa. Constatou-se, nesse estudo, que ao rememorar, ao falar sobre 

si mesmo, o velho seleciona, atraves da memoria, aquilo que o marcou mais intensamente e 

que, portanto, e marca identitaria de sua personalidade e de sua identidade. Assim, nas 

praticas cotidianas no abrigo, o velho usa de sua experiencia e modo de vida pre-abrigado 

para na homogeneidade de funcionamento da casa e no processo de desenraizamento sofrido, 

definir as fronteiras de sua subjetividade. 

PALAVRAS-CHAVE: Discurso. Subjetividade. Identidade. Velhice. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The present study analyzes the senses of the age and the construction of the old age subject's 

identity in modern society, considering the remembrances of the old aged people that live in 

"Lar dos Idosos" (Home of Seniors), Cajazeiras - PB, in order to understand how the working 

of the institution operates in the constitution of its residents' identity. The speech of the old 

aged people and the theoretical references that treat of the theme constitute the universe. The 

data were collected through free interviews, semi-structured, that were transcribed and 

analyzed. The theoretical and methodological presumptions are according to the foundation of 

the Analysis of Speech of French orientation. The study shows that, when the old aged people 

talk about themselves, they select, through the memory, the events that marked their lives 

more intensely. Thus, these events are marks of their personality and identity. This way, the 

homogeneity in the operation of the institution contributes to the suffering of these people, as 

process in which they lose their roots. However, the old aged people use their experiences and 

style of life they had before going to the institution in their daily practices in order to establish 

bounds of their subjectivity. 

K E Y W O R D : Speech. Subjectivity. Identity. Old Aged. 
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1 PALAVRASINICIAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tres momentos na historia foram significativos para o crescente numero da 

populacao idosa: 1) a fase pre-industrial em que era elevada tanto a taxa de natalidade como a 

de mortalidade; 2) o periodo da Revolucao Industrial, no seculo XIX, quando se comecou a 

controlar a natalidade e a mortalidade, respectivamente e; 3) a fase pos-industrial com o 

avanco da medicina, do investimento em saude e educacao, controlando com maior 

veemencia as doen9as contagiosas, cronicas e degenerativas que, em geral, atingem os velhos. 

Dessa forma aumentou a expectativa de vida e o numero de idosos na sociedade. 

Esse fenomeno do envelhecimento que ocorreu (e ocorre) no Brasil e em outros 

paises nos ultimos anos, tern chamado a atencao para a tematica da velhice e mobilizado 

varios movimentos sociais no tratamento do tema. No Brasil em 1994 foi aprovada e 

sancionada a lei n° 8.884, que alude a politica nacional do idoso. Em 1996 foi aprovado o 

decreto n° 1.948 tratando da mesma tematica, essas acoes politicas resultaram na elaboracao 

do Estatuto do Idoso sancionado em 2003. Tambem, em 2003 a igreja atraves da Campanha 

da Fraternidade traz como tema Fraternidade e Velhice. 

Os saberes sobre o envelhecimento veiculados no discurso religioso, via Campanha da 

Fraternidade, assim como, no discurso politico, via Estatuto do Idoso, dialogam com outros 

dizeres, seja em conformidade ou oposicao, e oficializam uma nova "verdade" sobre ser 

velho. 

Este trabalho constitui-se como resultado de uma pesquisa sobre os sentidos do 

envelhecimento e a identidade do sujeito velho, incitada a partir do Projeto de Extensao 

Tempo de Madureza: onde brincadeira e coisa seria, do Centro de Formacao de 

Professores - CFP/TJFCG, desenvolvido nas instituicoes asilares: Abrigo Lucas Zorn e Lar 

dos Idosos em Cajazeiras - PB, no periodo de 2003 - 2004. A interacao com os velhos 

suscitou o desejo de descortinar as tramas da historia e os "efeitos de memoria" tecidos pelos 

seus discursos. 

Assim, a investigacao objetiva discutir as relacoes estabelecidas entre discurso, 

historia e memoria a partir de narrativas orais de velhos residentes no Lar dos Idosos em 

Cajazeiras - PB, buscando compreender como e constituida a identidade desses sujeitos. 

Concebe-se, por este vies investigativo, que um abrigo, seja para idosos ou criancas, e uma 

instituicao em que a rotina massifica seus dependentes. Os horarios de alimentacao, possiveis 

lazeres, visitas, acordar, assistir televisao e dormir sao os mesmos para todos que ali residem. 

Como, entao, os velhos afirmam-se enquanto sujeitos? Quais sentidos do ser velho estao 
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camuflados em seu falar? Como e marcada a subjetividade desses sujeitos no discurso 

mnemonico? 

Na intencao de responder a essas inquietacoes, enfatizamos na segunda parte do 

trabalho, as relacoes existentes entre discurso, historia e memoria e suas implicacoes na 

producao do sujeito e dos sentidos da velhice. Discorremos, ainda, sobre concepcoes de 

forma9oes discursivas e ideologicas, sujeito e discurso, pelas orienta9oes da Analise de 

Discurso de orienta9ao francesa, alem da rela9ao de identidade e cultura, na perspectiva dos 

estudos culturais e velhice, a luz das teorias da Psicologia Social e Sociologia. 

Na terceira parte do trabalho, analisando as historias orais de vida de dois velhos 

residentes no Lar dos Idosos, um homem e uma mulher, propomo-nos a perceber como a 

velhice e experimentada pelos idosos frente a homogeneidade caracteristica de um Lar. 

Empreendemos, ainda, uma analise sobre o envelhecimento e a forma9ao da identidade do 

velho asilar, analisando como os velhos residentes no Lar dos Idosos em Cajazeiras - PB 

reconstroem sua identidade enquanto sujeitos historicos, atraves do discurso. 

Na conclusao referenda-se a proposta da pesquisa em favor do desvendar como a 

identidade dos velhos abrigados e marcada, constituida, bem como para perceber os sentidos 

do envelhecimento nas narrativas dos velhos sobre si mesmo. 



2 ANALISE DE DISCURSO: ALGUMAS R E F E R E N C I A S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Analise de Discurso de Orientacao Francesa (doravante AD) e um campo 

transdisciplinar desenvolvido ha mais de quatro decadas. Fundada por Michael Pecheux, no 

final dos anos 60, a AD mantem filiacoes teoricas com a Lingiiistica, o Marxismo e a 

Psicanalise. Essa disciplina tern como objeto de estudo o discurso. Este, diferente do texto e 

do enunciado, e visto como processo. Entao, a AD, como afirma Gregolin (2007:6): "visa a 

aprender esse novo objeto (discurso como processo), indagando sobre as condicoes de sua 

producao, a partir do pressuposto de que o discurso e determinado pelo tecido historico-social 

que o constitui". 

Este tecido que constitui o discurso e regido por forcas que determinam o que pode ser 

dito. O discurso, entao, e controlado e selecionado. O que e dito, enunciado, e ajustado por 

algo externo ao sujeito. Sua posicao na estrutura social assim como a posicao do seu 

interlocutor; a formacao ideologica e a forma9ao discursiva a que pertencem, ou seja, a visao 

do mundo que possuem e a forma como esta visao e expressa sao elementos do social e da 

historia que exercem influencia no dizer. 

6.1 Sujeito, Discurso e Enunciacao: vozes controladas pela ordem do discurso. 

Durante todo esse periodo de estudo em Analise de Discurso, esteve o sujeito no cerne 

de suas discussoes. Muitos dizeres sobre ele ora se complementam ora se negam, tamanha a 

complexidade desse assunto. No entanto, uma ideia sobre sujeito e fruto de consenso entre os 

analistas dessa linha. A ideia de que ele nao e senhor do seu dizer, nao e uno, consciente e 

dono das circunstancias enunciativas. 

Existe na sociedade for9as que determinam o que pode ser dito. O discurso e 

controlado e selecionado. E as redoes de classes implicam algumas posi9oes politicas e 

ideologicas, essas por sua vez, definem forma9oes discursivas que pontuam o que pode e deve 

ser dito. 

E nesse espa9o das forma9oes discursivas correspondentes a determinadas forma9oes 

ideologicas que estao o discurso e o sujeito. 

Atravessado pela linguagem e pela historia, sob o modo do imaginario, o 

sujeito so tern acesso a parte do que diz. Ele e materialmente dividido desde 

sua constitui9ao: ele e sujeito de e sujeito a. Ele e sujeito a lingua e a 

historia, pois para se constituir, para (se) produzir sentidos ele e afetado por 

elas. Ele e assim determinado, pois se nao softer os efeitos do simbolico, ou 
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seja, se ele nao se submete a lingua e a historia ele nao se constitui, ele nao 
fala, nao produz sentidos. (Orlandi, 2007: 48-49.) 

O pensamento de Orlandi espelha-se na tese de Foucault sobre sujeito. Contrario a 

ideia do sujeito cartesiano: pleno, livre e fundador da historia, sua proposta e a "de pensar o 

sujeito como objeto historicamente constituido sobre a base de determinacoes que lhe sao 

extcriores" (REVEL, 2005:84). 

O sujeito, entao, e constituido historicamente e ao inves de ser soberano e "dividido, 

multifacetado em conflito consigo mesmo e submetido pelo inconsciente e pela idcologia. 

produtor de sentidos multiplos que se originam em lugares variados (Furlanetto, 2003:4)". 

Sendo o sujeito uma dispersao, o seu lugar e vazio e pode ser preenchido por qualquer 

individuo que possua certas condicoes institucionalmente normalizadas, ou seja, esteja 

habilitado a assumir determinados enunciados discursivos. 

Como afirrna Bakhtin (2006: 116): 

A enunciacao e o produto da interacao de dois individuos socialmente 

organizados e, mesmo que nao haja um interlocutor real, este pode ser 

substituido pelo representante medio do grupo social ao qual pertence o 

locutor. A palavra dirige-se a um interlocutor: ela e funcao da pessoa desse 

interlocutor: variant se tratar de uma pessoa do mesmo grupo social, ou nao, 

se estiver ligada ao locutor por lacos sociais mais ou menos estreitos (pai, 

mae, marido, etc.). 

Isso quer dizer que o sujeito tern seu discurso regulado mediante a situacao, o contexto 

de producao. Ninguem diz o que quer, quando quer, para qualquer um e de qualquer maneira. 

Como afirma Foucault (1999:8-9) em azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ordem do Discurso: 

[...] em toda sociedade a producao do discurso e ao mesmo tempo 

controlada, selecionada, organizada e redistribuida por certo numero de 

procedimentos que tern por funcao conjurar seus poderes e perigos, dominar 

seu acontecimento aleatorio, esquivar sua pesada e temivel materialidade. 

Esses procedimentos referendados por Foucault resultam em micro forcas que 

controlam o discurso. E como o proprio Foucault (1999: 10) aponta, "o discurso nao e 

simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominacao, mas aquilo porque, 

pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar". 



13 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aqueles que dominam o discurso verdadeiro de determinada epoca domina, por 

conseqiiencia, a sociedade. A forma mais sutil de exercicio de poder ocorre no e pelo 

discurso. E este nao e uma producao individual. 

A eonsciencia adquire forma e existencia nos signos criados por um grupo 

organizado no curso de relacoes sociais. Os signos sao o alimento da 

eonsciencia individual, a materia de seu desenvolvimento. e ela reflete sua 

logica e sua leis. (BAKHTIN, 2006: 36) 

Conforme Bakhtin a eonsciencia individual e um fato socioideologico. Sua 

materialidade e a linguagem e esta nao serve unicamente para um interlocutor se comunicar 

com outro. A linguagem e usada como forma de poder, pois, atraves dela podemos coagir, 

promover ou destruir alguem. 

Para tanto, nossa posicao social e muito influente. O lugar que o sujeito ocupa na 

ordem do discurso define o valor do seu dizer. O discurso nao e inoccnte. Basta observamos o 

discurso politico. Neste encontramos duelos linguisticos e ideologicos, baseados na historia, 

que usando da memoria discursiva, do interdiscurso, os interlocutores buscam persuadir o 

publico eleitor ridicularizando o discurso alheio ou jogando - o na vala comum da 

descredibilidade para, assim, assumir ou permanecer no poder. Conforme Orlandi (2007:31): 

A memoria tern suas caracteristicas, pensadas em relacao ao discurso. E, 

nessa perspectiva, ela e tratada como interdiscurso. Este e definido como 

aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente. Ou seja, e o que 

chamamos de memoria discursiva: o saber discursivo que torna possivel 

todo dizer e que retorna sob a forma do pre-construido, o ja-dito que esta na 

base do dizivel, sustentando cada tomada da palavra. 

A ideia de uma eonsciencia totalmente individual e ficticia. Mesmo o dialogo interior, 

aquele que o individuo faz em pensamento consigo mesmo, possui influencia socio - historica 

e ideologica. 

O pensamento nao existe fora de sua expressao potencial e 

consequentemente fora da orientacao social dessa expressao e o proprio 

pensamento. Assim, a personalidade que se exprime apreendida, por assim 

dizer, do interior, revela-se um produto total da inter - relacao social. A 

atividade mental do sujeito constitui, da mesma forma que e expressao 

exterior, um territorio social (BAKHTIN, 2006: 121). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Em meio ao exposto e perceptivel que tanto o sujeito quanto o discurso sao 

determinados socialmente. "[ . . . ] ninguem entrara na ordem do discurso se nao satisfazer a 

certas exigencias ou se nao for, de inicio, qualificado para faze-lo." (FOUCAULT, 1999: 37). 

Sendo assim, uma pessoa para assumir a posicao de sujeito de um determinado 

discurso (o religioso, por exemplo) precisa preencher certas exigencias institucionalizadas na 

sociedade, portanto, o lugar do sujeito e um lugar vazio. O sujeito nao e uma unidade, e uma 

dispersao. Ele reflete no e sobre seu tempo. "[ . . . ] Na perspectiva foucaultiana, ninguem e e 

nem nasce sujeito, seja sobre a forma mais libertaria, ou sobre o modo mais submetido'" 

(SOUZA, 2003: 39). Ninguem nasce sujeito, mas torna-se sujeito, ocupa um lugar enquanto 

enunciador em determinados momentos. 

Quern fala, fala de um determinado lugar historico e ideologico. Isso significa que 

seu dizer e a replica do discurso de seu grupo social, pois "o "arbitro" da discursividade nao e 

o individuo, mas as classes socials. O individuo nao pensa e nao fala o que quer, mas o que a 

realidade impoe que ele pense e fale" (FIORIN, 1998: 43). 

As palavras sao do sujeito que fala e do outro (interlocutor) tambem, entao, o sujeito 

nao tern certeza se esta falando ou algo fala por ele, pois, quando "eu e tu" entramos na ordem 

do discurso entram juntos nossa historia, posicao social, ideologia, situacao enunciativa. 

Todos esses elementos estao juntos ao discurso definindo o que podemos dizer e o que e 

interditado naquele momento. Porque "na medida em que o homem e suporte de formacoes 

discursivas, nao fala, mas e falado por um discurso." (FIORIN, 1998: 44). 

Nessa dinamica do discurso podemos perceber a relacao entre lingua e ideologia e 

como os sujeitos, os interlocutores dao sentido ao seu dizer e sao significados por ele. O 

discurso e incompleto, e de todos e de ninguem, e um jogo entre parafrase e polissemia, entre 

o ja - dito e o novo. E nesse espaco de ruptura e descontinuidades que os sujeitos e os sentidos 

se movimentam, pois: 

A incompletude e a condicao da linguagem: nem os sujeitos nem os 

sentidos, logo, nem o discurso, ja estao prontos e acabados. Eles sempre 

estao se fazendo, havendo um trabalho continuo, um movimento constante 

do simbolico e da historia. [...] Dai dizermos que os sentidos e os sujeitos 

sempre podem ser outros. Todavia nem sempre o sao. Depende de como sao 

afetados pela lingua, de como se inscrevem na historia. Depende de como 

trabalham e sao trabalhados pelo jogo entre parafrase e polissemia. 

(ORLANDI, 2007:37). 
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Entao, o sujeito e o discurso, consequentemente, os sentidos, sao constituidos na e pela 

historia, conforme determinacoes sociais e ideologicas de um dado grupo social, de certo 

contexto. A palavra, nos dizeres bakhtinianos, tera tantos significados possiveis quantos 

contextos possiveis. 

Sendo assim, para perceber os sentidos da velhice e como o velho constitui sua 

identidade a partir do discurso sobre si mesmo, precisa-se saber que sentidos o termo velho, 

representativo desse sujeito, assimilou no decorrer da historia. Estamos no ambito da 

representacao social da velhice, estamos no campo da identidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 Historia e Memoria: o relembrar. 

O surgimento da moderna historia oral em 1948, apos a Segunda Guerra Mundial, 

esta atrelado ao surgimento da fita, pois com o avanco tecnologico tornou-se viavel o registro 

da oralidade, o que ofereceu aos pesquisadores um vasto campo de estudo. Outro motivo para 

o desenvolvimento da moderna historia oral no pos-guerra, mais precisamente na 

Universidade de Columbia, em Nova York, foi o interesse dos academicos e da imprensa em 

fazer entrevistas com as pessoas vitimadas pela guerra ou membros das tropas que sairam 

para lutar fora do pais. A universidade de Columbia junto ao jornal The New York Times e 

varias estacoes de radios atuaram na difusao de cultura. 

Nesse momento ganha espaco as historias cotidianas, de homens comuns, "a historia 

vista de baixo" como acentua De Certeau (1994). Entao, diante desse contexto e da comocao 

social causada pelos relatos de vida, o professor Nevins preparou um acervo com varios 

arquivos, oficializando dessa forma o termo historia de vida. 

Professor da Universidade, Nevins organizou um arquivo e oficiaiizou o 

termo "historia de vida'" que passou a ser indicativo de uma nova postura 

diante da formulacao e difusao das entrevistas. Isso se deu quando 

combinaram os avancos tecnologicos com a necessidade de se propor 

formas de captacao de experiencias vividas e surpreendidas no tempo real 

das pessoas. Os relatos combinados com a necessidade de registrar 

experiencias gravadas e transmitidas por meios mecanicos facilitaram a 

democratizacao das informacoes e serviu de base para o sentido da historia 

oral, que, entao, para diferenciar-se de outras praticas de entrevistas, ganhou 

o adjetivo "moderna". (MEIHY, 2007:103). 

Conforme Meihy (2007) existem tres tipos de historia oral: a historia oral de vida, a 

historia oral tematica e a tradicao oral. Varios pesquisadores referem-se a historia oral de vida 
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como "autobiografia"', "relato de vida ou biografico" Entretanto, uma longa trajetoria iniciada 

em 354 - 430 com o textozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Confissdes de Santo Agostinho, seguida por A historia de minhas 

calamidades de Pedro Aberlado (1079 - 1142) registra a preocupa?ao com a historia de vida, 

com o cuidar de si. Todavia, apesar de registros tao antigos de textos com carater biografico, 

historico - pessoal somente no seculo xx na Escola de Sociologia de Chicago, a historia de 

vida foi incorporada ao meio academico e nesse comecou a ganhar respeitabilidade. 

E notoria a importancia da historia oral para uma pesquisa fundamentada em 

consideracoes de memoria e identidade, visto ter a historia oral forte relacao com a memoria e 

a historia e, servir de mediacao entre elas. 

E a dinamica da oralidade que separa a historia da memoria. E ai que se da o 

papel da historia oral como mediadora entre uma solucao que se baseia em 

documentos escritos (historia) e outra (memoria) que se estrutura, quase que 

exclusivamente, apoiada na fluidez das transmiss5es orais. (MEIHY, 2007: 

62-63). 

Quando se fala em memoria, "[ . . . ] Lembrancas organizadas segundo uma logica 

subjetiva que seleciona e articula elementos que nem sempre correspondem aos fatos 

concretos, objetivos e materiais" (MEIHY, 2007), faz-se mister algumas consideracSes. A 

memoria pode ser individual ou grupal, sendo que essa ultima ganha, dependendo do teorico, 

denominacoes como: coletiva, cultural ou social. Maurice Halbwachs prefere o termo coletivo 

e defende que a memoria individual existe sempre a partir da memoria coletiva, sendo apenas 

um ponto de vista desta. 

Ja Meihy advoga pelo o uso do termo cultural para se referir a memoria do grupo 

como sendo mais adequado, visto que toda sociedade comportar uma significativa variedade 

cultural e considera os termos coletivo e social muito abrangentes. Todavia e necessario 

evidenciar que tanto a memoria individual como a cultural sao essenciais, pois, 

Cada individuo e unico, sua inscricao no coletivo se da mediante decisoes 

tematicas afins. Por outro lado, a experiencia coletiva se manifesta nos 

individuos explicando sua relacao com o mundo. E por isso que se diz que a 

historia oral individual, alem de social, e cultural. (MEIHY, 2007:81). 

Portanto, os velhos do Lar dos Idosos ao relembrar trazem em seu discurso a memoria 

da familia, do grupo e da sociedade; os valores, as crencas e costumes, enfim, as praticas 

cotidianas que desnudam a sua historia na historia. 
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Esta "memoria oral, longe da unilateralidade para qual tendem certas instituicoes, faz 

intervir pontos de vistas contraditorios, pelo menos distintos entre eles, e ai se encontra sua 

maior riqueza". (BOSI, 2003: 15). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Identidade e Pertencimento: o definido agora e mutavel 

As discussoes sobre identidade sao bem calorosas e o conceito muito complexo, isto 

porque na modernidade tardia surgem novas identidades que fragmentam o sujeito. Uma 

mudanca estrutural no final do seculo XX esta transformando a sociedade, mudando nossas 

identidades, estremecendo as ideias que temos enquanto sujeitos integrados. A ideia de 

identidade nasceu como acentua Bauman (2005:26) "da crise do pertencimento e do esforco 

que essa desencadeou no sentido de transpor a brecha entre o 'deve' e o 'e' e erguer a 

realidade ao nivel dos padroes estabelecidos pela ideia - recriar a realidade a semelhan9a da 

ideia". 

Na sociedade moderna acontece a descentralizacao do sujeito. Stuart Hall (2006) 

apresenta alguns dos fatores que concorreram para essa 'crise identitaria' na modernidade. 

Dentre esses fatores o autor aponta a globalizacao como sendo o causador de grande impacto 

na sociedade, tendo forte ressonancia na identidade cultural. 

O sujeito antes definido agora esta tendo varias identidades, algumas vezes, 

contraditorias ou nao resolvidas. O sujeito assume diferentes identidades em momentos 

diferentes. Assim e a sociedade pos-moderna, vivemos numa 'aldeia global' com papeis 

sociais flutuantes. O movimento feminista e tambem um dos fatores que provoca o 

descentramento do sujeito, ele politizou a identidade, a subjetividade. Assim, a partir do 

feminismo cada movimento reclama sua identidade. A identidade nao e uma caracterizacao 

biologica, inerente ao individuo, e uma definicao historicamente constituida. E essa 

identificacao oscila em dois polos diferenciadores, sendo que um oferece ao sujeito a 

possibilidade de escolha constante da identidade e o outro exclui o sujeito dessa possibilidade 

e estabelece o que ele pode ser. 

Num dos polos da hierarquia global emergente estao aqueles que constituem 

e desarticulam as suas identidades mais ou menos a propria vontade, 

escolhendo-as no leque de ofertas extraordinariamente amplo, de 

abrangencia planetaria. No outro polo se abarrotam aqueles que tiveram 

negado o acesso a escolha da identidade, que nao tern direito de manifestar 

as suas preferencias e que no final se veem oprimidos por identidades 

aplicadas e impostas por outros - identidades de que eles proprios se 
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ressentem, mas nao tern permissao de abandonar nem das quais conseguem 
se livrar. Identidades que estereotipam, humilham, desumanizam. 
estigmatizam... (BAUMAN, 2005:44). 

As pessoas que ocupam este ultimo polo, lugar inferior na hierarquia do poder 

constituem o que Bauman (2005) chama de 'subclasses' que significa 'ausencia de 

identidade'. O sistema capitalista criou em longo prazo uma gama enorme de Tixo humano', 

de pessoas excluidas. A exclusao e um dos maiores problemas gerados pelo capitalismo. Na 

logica do autor, se voce e mae solteira, mendigo, sem escolaridade, voce esta destinado a 

subclasse. Talvez isso justifique o porque de tantas discussoes em torno da identidade, porque 

quern tem identidade tern direitos. 

Por isso que os movimentos sociais. de classes reclamam uma identidade. E e nesse 

universo que a memoria ganha respalde, porque a memoria, seja individual ou coletiva, esta 

na base da formacao de uma identidade. "E a identidade que da qualidade a memoria de um 

grupo, e e a memoria que distingue sua identidade. Uma nao existe sem a outra". 

(WEINRICH apud MEIHY, 2007: 165). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.4 Velhice e cultura EUBUOTECASETORIAL 

CAJAZEIRAS PARAIBA 

A velhice dependendo da cultura pode ser concebida de diferentes maneiras. Existem 

culturas em que ser velho e sinal de sabedoria e outras que simboliza fardo. Na nossa, que e 

uma cultura capitalista, atualmente o termo velho
1 que no percurso historico agregou sentidos 

negativos como a ideia de inutilidade, foi em varios discursos substituido pela palavra idoso, 

numa tentativa de amenizar os significados desvalorizantes atribuidos ao sujeito velho. Com 

relacao ao uso do termo velho, visto a recomendacao do Estatuto do Idoso ser o emprego do 

vocabulo idoso, concordamos com Zimerman ao dizer que: 

Depreciativo e substituir a palavra velho por eufemismos, como se ser velho 

fosse um defeito que devesse ser escondido. Chamar alguem de velho, de 

meu velho, pode ser muito carinhoso e e esse carinho e respeito que eu 

quero que os velhos tenham. O que deve ser mudado nao e a forma de 

se referir ao velho, mas sim a maneira de trata-lo. (ZIMERMAN, 

2000: 10). 

1 Neste trabalho usamos o termo velho para designar pessoas a partir de 60 anos de idade, pois consideramos a 

palavra idoso como paliativo para dissimular o preconceito contra o velho em nossa sociedade. No entanto 

empregamos-a como sinonimo do termo velho em funcao da organizacao textual. 



19 

Nao podemos perder de vista que a velhice e um conceito generico e que alem de ser 

uma etapa natural na vida do individuo e como acentua Bosi (1994) "uma categoria social". 

Sendo assim, o perfil do idoso e definido no espaco - tempo das relacoes sociais. A medida 

que as mudancas historicas acontecem e as relacoes sociais mudam, os valores mudam e a 

relacao do homem com a natureza e com o proprio homem tambem se resignificam. 

Entao, se a mola mestra do capitalismo e o lucro acumulado em pouco tempo e com 

baixo custo, o velho em meio ao processo natural da sua maturidade biologica, nao consegue 

acompanhar os ditames de quern comanda a conjuntura social, ou seja, a ideologia capitalista, 

resta-lhe a desagregacao da vida social, a margem do caminho, a periferia da sociedade, o 

esquecimento, pois "quando se vive o primado da mercadoria sobre o homem, a idade 

engendra desvalorizacao. A racionalizacao, que exige cadencias cada vez mais rapidas, 

elimina da industria os velhos operarios" (BOSI, 1994:78). Esse processo de eliminacao dos 

velhos tambem pode ser estendido as outras profissoes, o velho na sociedade industrial 

capitalista vive um constante isolamento. 

Integrados em nossa geracao, vivendo experiencias que enriquecem a idade 

madura, dia vira em que as pessoas que pensam como nos irao se 

ausentando, ate que poucas, bem poucas, ficarao para testemunhar nosso 

estilo de vida e pensamento. Os jovens nos olharao com estranheza, 

curiosidade; nossos valores mais caros lhe parecerao dissonantes e eles 

encontrarao em nos aquele olhar desgarrado com que, as vezes, os velhos 

olham sem ver, buscando amparo em coisas distantes e ausentes (BOSI, 

1994:75). 

O idoso e afastado da vida social e esse afastamento do sujeito - velho de sua 

posicao nas relacoes sociais, impossibilita aos jovens e criancas a oportunidade de apreender a 

cultura a partir das experiencias de vida desse individuo, que deixa de ser visto e tratado com 

respeito pelos mais jovens e se torna excluso de grande parte das relacoes sociais, um sujeito 

que ninguem quer ser, pois nao tern espaco na sociedade, nao tern identidade. 

A sociedade arranca do velho o direito de falar, coisifica-o. "Como deveria ser uma 

sociedade para que, na velhice, o homem permaneca um homem? A resposta e radical para 

Simone de Beauvoir: 'Seria preciso que ele tivesse sido tratado como homem'." (BOSI, 

1994:81). 

A logica e a seguinte, o homem passa a vida inteira sendo despersonalizado, 

coisificado e ao chegar a velhice, esgotada sua forca fisica tao explorada durante toda 

trajetoria, se ve sem perspectiva de vida, por isso dizer, reproduzindo a ideologia dominante, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 

nF CAMPINA GRANDE 

C W ™ BIBU0TECASE1ORIAL 

CWAZBHAS PARAIBA 



20 

"que nao serve mais para nada". Parafraseando Eclea Bosi vemos que na velhice deveriamos 

ainda estar envolvidos em coisas que nos transcendem, que nao envelhecem, que dao sentido 

aos gestos cotidianos, que realmente traz significado a vida. 

Ser-se mais que velho, ser-se fonte de sabedoria, no entanto, o velho nao tern armas 

nem tern forcas para lutar por sua posicao-sujeito, por seus direitos. E aqui que entra nossa 

acao, nos precisamos lutar por eles e esta luta nao e va. Lutando pelo velho, lutamos por nos 

mesmos. Primeiro porque ser velho e destino natural do homem, segundo porque dando ao 

velho o espaco na conjuntura social que lhe e de direito, assim como a qualquer cidadao, 

estamos garantindo nosso espaco futuro. A velhice nao pode ser negada, precisa ser 

dignificada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.1 Desmistificando a ideia de velhice 

O envelhecimento e um processo que implica alteracoes fisicas, psicologicas e sociais. 

Essas alteracoes nao acontecem num toque de magica, na verdade comegamos a envelhecer a 

partir do momento que nascemos. A cada dia envelhecemos um pouco. num processo natural 

e gradativo. 

Do ponto vista fisico, conforme Zimerman (2000), as alteracoes provocadas pelo 

envelhecimento podem ser perceptiveis externamente e internamente. As modificacoes 

externas sao, entre outras, o aparecimento de rugas, manchas escuras na pele, os olhos umidos 

com maior freqiiencia e dobramento da coluna vertebral; as internas geralmente tern ligacao 

com os sentidos. O olfato, o paladar e a visao diminuem, os ossos atrofiam, aumenta a insonia 

e a fadiga, o metabolismo fica mais lento e a digestao e mais facil. 

Com relacao aos aspectos sociais a autora argumenta que a mutacao de valores, a 

tecnologia avancada, a adaptacao a novos conceitos transforma o status do velho e sua relacao 

com os demais, em virtude de: crise identitaria provocada pela ausencia de papel, de funcao 

social, o que prejudica sua auto - estima; a mudanga de papeis na familia, na sociedade e no 

trabalho; as perdas diversas que trafegam da autonomia a morte de parentes e amigos; a 

diminuicao ou total rompimento das relacoes sociais em funcao da vida agitada, a distancia e 

outras dificuldades em relacoes interpessoais, causadas pelo mundo globalizado e 

individualista; enfim, a aposentadoria, pois, com o aumento da longevidade aposentando-se 

ainda resta muito tempo de vida a maioria das pessoas, e o que fazer com esse tempo livre 

para evitar o isolamento e se aposentar? A aposentadoria desde a epoca do Instituto Nacional 

de Previdencia Social - INPS tern carga negativa, pois o idoso quando nao mais podia 
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trabalhar, era 'encostado' pelo INPS e ficava na dependencia do Estado ate o fim de seus dias. 

Veja que o termo encostado da ideia de inutilidade, peso, fardo, e essa conotagao e estendida 

ao significado de velhice. 

Sabendo que o sentido e historicamente constituido, consideramos que ha um fato 

historico, um pensamento ideologico que autoriza este sentido a velhice: encosto, peso, 

inutilidade. Trata-se do fato de que na sociedade capitalista o valor do homem e o valor de sua 

producao. Aquela mercadoria que nao esta dando retorno positivo em pouco tempo deve ser 

substituida por uma nova. Essa e a logica do processo ideologico do capitalismo e essa e 

tambem, a logica da conotagao negativa do termo velho. Cansado, fisicamente debilitado, 

produzindo menos o velho nao serve mais para o sistema, deve ser substituido. deve ser 

encostado. Por isso, a resistencia de muitos trabalhadores em aposentar-se, pois sair do 

mercado de trabalho, geralmente, significa apagamento social. 

Somando as modificagoes fisicas e sociais que ocorrem com o velho temos uma serie 

de alteragoes psicologicas como dificuldade de adaptagao a novos papeis. alteragoes psiquicas 

susceptiveis a tratamento, depressao e suicidios em decorrencia da baixa auto-imagem e auto-

estima. 

Visto ocorrer, em nossa sociedade, um estranhamento com o sujeito velho, 

principalmente, em relagao ao aspecto fisico, isso se dar em virtude de uma concepgao 

erronea sobre o envelhecimento, como se este fosse uma anomalia e nao uma fase do 

desenvolvimento do ser humano. 

Concernente as alteragoes tipicas do envelhecer Zimerman (2000) ao apresentar as 

principais modificagoes que o sujeito experiencia, adverte que os problemas psicologicos 

enfrentados pelo velho em nossa sociedade, como a depressao, a paranoia sao os mais dificies 

de superar. 

Queremos deixar explicito que apesar de todas essas modificagoes e conseqiiencias do 

processo de envelhecimento, nem todas as pessoas da terceira idade apresentam tragos 

depressivos e insatisfagao com sua auto-imagem, pois, alteragoes fisicas, psiquicas e sociais 

acontecem em todas as fases da vida. Evidenciamos isso para nao parecer que so os velhos 

tern problemas. Ate por que quern nao conhece algum jovem chato, doente ou deprimido? 

Quern nao conhece um idoso sorridente, animado com auto-estima? Como diz Zimerman 

(2000:19): 

(...) a maior parte das caracteristicas do velho nao sao peculiares de uma 

faixa etaria. Uma pessoa nao passa a ter determinada personalidade porque 
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envelheceu, ela simplesmente mantem ou acentua caracteristicas que ja 

possuia antes. Via de regra, um velho chato e deprimido e um jovem chato e 

deprimido que envelheceu, assim como um velho alegre e otimista e um 

jovem alegre e otimista que se encontra em outra etapa da vida. 

Um referente importante para a desmistificacao do envelhecimento como fase 

terminal, fim de vida e a ideia de vida que temos. Viver significa fazer pianos, pensar no 

futuro e isso o velho faz. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.2 Legalizando o direito de ser velho 

Acontecem em nossa sociedade algumas praticas culturais com valores depreciativos 

sobre o sujeito velho. Essas praticas causam forte impacto tanto na aceitacao do idoso quanto 

na sua condicao de velhice, como na projecao do jovem em relagao ao seu proprio 

envelhecimento. 

Existem na sociedade praticas abusivas e violentas contra os velhos em virtude de suas 

limitacoes. Muitas dessas violencias ocorrem no seio familiar, sao elas: 

A falta de comunicagao, o abandono e a superprotecao, impedindo-o de 

fazer coisas para as quais tern condigoes plenas, a desqualificagao de sua 

personalidade e experiencia, a infantilizacao do velho, tratando-o como se 

fosse um bebe, e a negagao de um espago fisico onde ele possa sentir-se 

seguro. (ZIMERMAN, 2000:46). 

A familia exerce bastante influencia sobre o bem estar do idoso, pois o afastamento do 

convivio familiar, a rejeigao, a dificuldade em integrar-se em outros ambientes de convivencia 

sao as principals causas de depressao na terceira idade. Os problemas com a aceitagao e 

adaptagao as necessidades da velhice por parte da familia, levando-a a abandonar totalmente 

ou relativamente o velho em casas azilares , hoje chamadas de casas delonga permanencia, 

contribui para o desenraizamento
3 do sujeito velho, que passa a conviver, em geral, com o 

abandono da familia e a adequagao a um sistema homogeneo de funcionamento dos abrigos. 

2 O uso do termo asilar e uma forma de marcar a forma desagregada e excludente com a qual o velho e tratado. 

Conforme o minidicionario de Ruth Rocha (1996:58), asilo e 1. uma instituicao que acolhe criancas, velhos, 

invalidos, etc. 2. Hospi'cio para indigentes.(...) 4. Refugio. 
3 O enraizamento e talvez a necessidade mais importante e conhecida da alma humana e uma das mais dificeis de 

definir. O ser humano tern raiz por sua participacao real, ativa e natural na existencia de uma coletividade que 

conserva vivos certos tesouros do passado e certos pressentimentos do futuro. Simone weil, 1996: 347, citado 

porBosi, 2003: 175. 
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Pesquisas mostram que, de initio, as familias que internam seus velhos em 

instituicoes visitam-nos em media tres vezes por semana. Com o tempo, as 

visitas vao diminuindo e ha casos em que chegam a ser uma a duas vezes 

por ano. (...) esse sentimento de abandono e um dos pontos que mais 

contribui para a depressao e os problemas de saude em geral. (ZIMERMAN, 

2000: 98). 

E notorio, considerando o que foi discutido ate aqui sobre velhice, que esta arraigado 

na cultura e na historia, sendo-se mais preciso a partir da revolugao industrial, praticas 

discursivas que depreciam o ser velho. Em vista disso, tornar-se evidente a necessidade de 

desmistificacao do envelhecer. Essa desmistificacao ja vem acontecendo, entretanto, de forma 

ainda muito inibida. No Brasil, por exemplo, alem dos varios movimentos que se preocupam 

com a terceira idade, temos o Estatuto do Idoso, o primeiro do mundo, um marco historico 

que contribuiu e contribui para que os sujeitos que tanto doaram, que tantas experiencias tern 

nao fiquem silenciados, nao scjam maltratados. 

Estamos vivendo, na sociedade pos-moderna, uma crise identitaria e vemos na 

configuracao do idoso como sujeito ativo, na sua reinsergao nas praticas sociais e discursivas 

um meio de a sociedade nao perder sua historia, nao ficar sem memoria. 

O Estatuto do Idoso engajado numa pratica que legaliza espagos de convivencia 

social para o velho, garante, inclusive, que nas escolas o tema velhice seja trabalhado, o 

processo de envelhecer seja descortinado para as criangas e demais membros da sociedade, 

para que desmatando sua ignorancia as pessoas tratem o idoso com mais respeito e percebam 

que rugas, passos lentos, corpo fragil, dificuldades de se adaptar a mudangas rapidas entre 

outras caracteristicas fisicas e psiquicas sao naturais no processo de envelhecer. 

Assim, quern sabe, veremos menos cenas de criangas assustadas quando vir um idoso, 

jovens menos ignorantes quando forem aconselhados por um velho. E uma questao de 

conhecimento, de cultura, de historia. . 

Sabemos que o discurso nao e neutro, ele nasce como resposta a um discurso ja 

existente, seja para nega-lo, confirma-lo ou lhe acrescentar outros ditos. Como diz Orlandi 

(2006: 33) "todo dizer, na realidade, se encontra na confluencia dos dois eixos: o da memoria 

(constituigao) e o da atualidade (formulagao). E e desse jogo que tiram seus sentidos". O que 

e dito no Estatuto do Idoso sobre ser velho dialoga com outros dizeres da velhice numa 

relagao opositiva ou afirmativa. 

Antes do Estatuto o idoso vivia em total anonimato, abandono, pois mesmo 

havendo profissionais e grupos voluntarios que se preocupavam com esse sujeito, a exclusao e 

o preconceito descabidos inibiam ou anulavam qualquer agao em pro dps velhos, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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principalmente, se fosse de encontro aos interesses das familias ou instituigoes nas quais os 

velhos tivessem intemos, visto considera-los uma propriedade e nao um ser humano. Agora 

regulamentado por lei, a dignidade, o espaco e as singularidades desse sujeito ganham pauta 

no discurso e podem ser reclamadas. 

A Lei chama a atengao da sociedade para a importancia do idoso, propSe o contato 

desse com as novas geragoes, ou seja, o Estatuto colabora para a resignificagao da identidade 

do velho na sociedade moderna, da a ele o direito de participar de acoes civicas ou culturais, 

de praticar esportes, de ter acesso a educacao, de trabalhar, fazer concursos publicos, enfim, o 

Estatuto esta em harmonia com o ideal de sujeito ativo presente no discurso sobre o 

envelhecimento. Neste, o ajustamento dos velhos no convivio social e continue 

Ha dimensoes da aculturagao que, sem os velhos, a educagao dos adultos nao 

alcanga plenamente: o reviver do que se perdeu, de historias, tradigoes, o 

reviver dos que ja partiram e participant entao de nossas conversas e 

esperangas; enfim, o poder que os velhos tern de tornar presentes na familia 

os que se ausentaram, pois deles ainda ficou alguma coisa em nosso habito 

de sorrir, de andar. Nao se deixam para tras essas coisas como se 

desnecessarias. Essa forga, essa vontade de revivescencia, arranca do que 

passou seu carater transitorio, faz com que entre de modo constitutivo no 

presente. Para Hegel, e o passado concentrado no presente que cria a 

natureza humana por um processo de continuo reavivamento e 

rejuvenescimento. (BOSI, 2003:74-75). 

O Estatuto do Idoso indicia uma nova identidade do velho na sociedade moderna, 

abre uma nova pagina para aqueles que carregam consigo o tesouro da memoria, da historia, 

da cultura. O que seria o homem sem a memoria? O que seria o homem sem a cultura? O que 

seria o homem sem a historia? O que seria o homem sem o conhecimento? A resposta e 

simples: nao seria homem. O presente e quern significa o passado. Sem historia, sem memoria 

a humanidade nao teria sentido. 

E, pois, mudando as praticas discursivas sobre velhice, disseminando uma nova 

ideologia e percebendo que a velhice, assim como toda etapa da vida, tern suas peculiaridades 

e e comum ao ser humano, que podemos consolidar uma nova verdade sobre ser velho na 

sociedade moderna, velho nao e sinonimo de fim de vida e uma etapa especial desta. 

Temos na sociedade uma dialetica entre o discurso que aponta o velho como 

inutilidade e o velho como sujeito ativo. Este ultimo e o discurso veiculado pelo Estatuto do 

Idoso, movimentos voluntarios, projetos de pesquisas e extensao universitaria que se opoe aos 

dizeres negativos sobre o envelhecimento, reconhece o velho como um cidadao de direito e 

lhe oferece espago na sociedade e pauta no discurso. 
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As bases teoricas e metodologicas da Analise de Discurso de orientacao francesa 

oferecem-nos a possibilidade para a leitura que faremos subsequentemente, a partir do 

pressuposto de que o velho, pela narrativa de suas lembrancas, do discurso sobre si mesmo, 

enquanto sujeitos, estao inseridos no curso da historia e tern, portanto, em seu discurso, 

marcas ideologicas, culturais, sociais e historicas que presentificam os papeis desempenhados 

e os lugares ocupados por este sujeito ao longo de sua trajetoria. 

Dessa forma e perceptivel, nas narrativas dos velhos, a insatisfagao com a posigao 

social e a identidade que a cultura capitalista os delega. Entao, numa tentativa de transpor os 

limites impostos e ocupar novos papeis, o velho busca incorporar em seu discurso signos que 

lhe oferecam o status de atual, visto que muitos signos do universo discursivo de sua 

juventude, por falta de uso corrente, ganham ideia de ultrapassado, a mesma ideia que rotula o 

sujeito velho em nossa sociedade. No processo enunciativo, como locutores, os velhos no 

narrar de suas lembrancas entregam-se totalmente ao rememorar, e percebem-se, pelo 

discurso mnemonico, como sujeitos do discurso e modulam sua fala num jogo interdiscursivo. 

Como analistas de discurso e tarefa nossa teorizar, descrever e analisar o 

funcionamento discursivo. Entao, por se tratar de uma documentagao oral, optamos por 

transcrever, na medida do possivel, os tracos tipicos da oralidade na busca de uma 

aproximacao da real fala dos personagens entrevistados. Sendo assim, o leitor se deparara 

com escritas de palavras inacabadas ou em dissonancia com a "ortografia oficiaF'. Essas 

ocorrencias sao propositais e estao dentro do nosso objetivo de diminuicao do paradoxo: 

oralidade/escrita. Claro que nao e possivel, na escrita, contemplar a riqueza gestual, emotiva e 

situacional caracteristicos da oralidade. Todavia, alem dos tracos fonicos usados no momento 

de converter as narrativas, utilizamos tambem, alguns sinais convencionais de pontuacao 

grafica sugeridos por Castilho e Preti (1986), citados em Favero (2002). 

Convengoes de transcrigao: 

(...): pausa pequena; 

(+): pausa longa; 

[ ] : sobreposigao de vozes; 

(/): interrupcao ou corte brusco da fala; 

( ): silabacao; 
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MAIUSCULAS: alteragao da voz, com efeito, de enfase; 

(xxx): fala incompreensivel; 

Trechos em negrito: enfase do autor a termos usados na analise e 
transcrigao do discurso direto do narrador. 

3.1 O Cenario da pesquisa: o Lar dos Idosos 

O Lar dos Idosos fica localizado as margens do Agude Grande de Cajazeiras, na Rua 

Engenheiro Flavio Marques de Medeiros, no Conjunto Fatima Santos, esse conjunto 

chamava-se, inicialmente, Conjunto Jardim Verde, mas recentemente teve o seu nome 

mudado para Conjunto Fatima Santos, em homenagem a fundadora do Lar dos Idosos. Assim 

como o Agude e bergo da Historia e lugar de memoria da cidade de Cajazeiras, o Lar dos 

Idosos e o bergo desse trabalho e um lugar onde a vida e narrada com sabedoria e experiencia. 

Essa instituigao de longa permanencia foi fundada por Maria de Fatima Santos de 

Oliveira. Enfermeira e espirita, Fatima idealizou a criagao do Lar a partir da certeza de que 
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essa era a sua missao aqui na Terra. Primeiro ela fundou em quatro de maio de 1988 o grupo 

Reencontro (que significa, conforme a doutrina Espirita, reencarnagao). Depois com a 

colaboragao do grupo construiu o abrigo que foi inaugurado em 16 de maio de 1995. A casa 

teve como primeira moradora a senhora Maria de Sousa. 

Fatima queria construir uma casa que comportasse em torno de 11 idosos e agregar a 

sua missao pessoas simpatizantes pelo trabalho com velhos. Ela cumpriu sua missao e esteve 

sob a coordenacao da casa por seis anos, ate o termino de sua passagem no piano terrestre. 

Hoje, o Lar esta sob a coordenacao da professora Gloria, que desde o inicio da casa havia se 

integrado a missao, e abriga 18 idosos. 

Esse e o cenario de nosso trabalho. Vamos, entao, conhecer nossos colaboradores e 

seus respectivos discursos. As narrativas completas dos velhos estao em anexo nesse trabalho. 

As lembrancas dos velhos foram organizadas em segmentos para melhor 

contemplamos o objeto em sua totalidade e oferecer uma identificagao mais rapida das falas 

que ilustrarao a analise dos discursos. 

Esses serao analisados destacando a concepgao de juventude segundo a otica do idoso; 

a relacao que eles mantinham com a familia antes de irem para o abrigo; a caracterizagao 

relacional dos narradores com o trabalho, os amigos e a comunidade; a caracterizagao da 

entrada no Lar dos Idosos; a concepgao de velhice, segundo os velhos; enfim, os entraves, os 

desgastes e esperangas vivenciadas pelos narradores. 

A escolha dos narradores foi feita levando em consideragao a disponibilidade e de 

certo rnodo suas praticas dentro do abrigo, observadas durante a pesquisa, nas varias visitas e 

conversas tidas com os velhos. Ouvimos quatro idosos e selecionamos dois, um homem e uma 

mulher. Alem das narrativas mais longas, atentamos ao fato de serem esses dois velhos os 

sujeitos que efetuam maiores praticas de resistencia dentro da instituigao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 O discurso de Dona Maria 

Maria Carlos Morais de Lima nasceu em 10 de agosto de 1938. Tern 70 anos de idade 

e ja mora a um bom tempo no Lar dos Idosos. Antes de iniciarmos a entrevista, Dona Maria 

disse que a conversa com a entrevistadora seria uma forma de desabafo. 

No discurso de Dona Maria a memoria do trabalho opera significativamente na 

constituigao de sua identidade. Mulher, pobre e analfabeta, dona Maria ve no seu trabalho 

como cozinheira e atendente de hotel competente a marca que a diferencia de outrem. 
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EU TRABALHEI MUITO IM HOLTEL, BICHINHA, num tinha tempo de 

fofoca e durmia carne temperada, era um fugao a gas e um de cauvao, no 

fugao de caivao ja durmia o feijao de moi na panela im riba do fugao, a 

batata pra verdura dento d'agua im riba, a batata doce, eu deixava tudu 

arrumado. ERA MINHA FIA. EU SOZINHA, NUM QUIRIA CUNVESA 

CUM NIGUEM, eu deixava tudu prontu. (segmentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3). 

Ao rememorar dona Maria explicita valores culturais e religiosos de sua epoca ao 

dizer que: " A i eu cunversei cum o padre tudim, qui mae fez essa prumessa e eu quiria pagar, 

ai ele dissi: eu num cunverso voce purque ta cum roupa sem manga. La ninguem usa roupa 

sem manga, e roupa bem comportada, im Patu, senao, nao entra na igreja" (segmento 8). 

Alias, no que se refere a religiosidade, a locutora explicita forte internalizacao 

ideologica. E produz em sua narrativa um paradoxo: religioso versus profano. Que usa como 

pano de fundo para evidenciar sua conduta moral. Visto ter tido em sua vida, trabalhado em 

uma casa de prostituicao o que, conscientemente, sabe a locutora, ser motivo de desapreciacao 

social. 

E era hotel so de mulhe. Ele dizia: VOCES RESPEITE MARIA. Eu 

cuzinhava, Socorro morava bem pertim, tinha familia qui morava bem 

pertim, mais elas respeitava. Erismar, mocinha nova, ia fazer as unhas delas, 

la nu predio. Mas elas respeitava, ne? O programa delas pro fora e eu nem 

sabia. Os camioneiro trazia isposa, fi e cumiam la. Eu num recebi um 

convite pra ir morar im Sao Paulu. (risos) foi. A mulhe ficou doida pra me 

levar (...) eu num vivia brincando cum nimguem, nem fofocanu. Chegasse 

um camioneiro eu ia la fora na calcada perguntar o que ele quiria. Ele 

perguntava o qui saia pro lanche. Eu fazia comecial, tudu separaduzim. O 

cumer dos camioneiro (...) num distampava nem a panela pra olha e tinha o 

churrasqueiro tambem. (+) MINHA VIDA NUM FOI FACIL 

NAO.(segmento 4) 

A locutora no initio de seu discurso faz mencao a pessoas que eram do seu convivio 

por quern cativa forte afeto. Sobre a familia biologica fala muito pouco, apenas explicita 

algumas lembrancas do convivio com a mae e a morte de dois irmaos. "Quando andava mais 

mae, ai o pessual perguntava: sao irma? Nao, ai eu dissi: nao, eu sou a mae dela (risos)". As 

referencias de Dona Maria sobre a relacao com a familia sao inscritas mais no initio da 

juventude. 

(+) dez irmao. DOIS MAIS NOVO DO QUI EU MORRERU DE 

ACIDENTE, um (...), eu trabalhava im Mossoro, eu tava la im cima na roda 

giganti, quase dismaiava e caia la di cima. Quandu eu sobi qui o mininu 

tinha murrido de pescogo quebrado. Mais vei tinha cincu ano. Nao mora nem 

um aqui nao. (segmento 7) 

A narradora saiu muito cedo de casa para trabalhar e pelo que e percebido em seu falar 

as relacoes familiares foram sendo enfraquecidas, o que certamente contribuiu para a 
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referenda ao fato de ser sozinha, pois em varios momentos do seu discurso afirma com enfase 

essa solidao. "NAO TENHO LETRA, NAO TENHO NADA, NAO TINHA 

DOCUMENTU". (segmento 5) 

FOTO 2: Dona Maria - colaboradora da pesquisa 

E forte, em seu discurso, a auto-identificacao que faz de si como trabalhadora e 

"direita". Deixa clara a relacao patrao x empregado. E se inscreve, portanto, numa ordem 

discursiva de poder - poder. 

Eu lembro qui o primeiro colegio que eu entrei foi aquele do Xamegao, pra 

fazer faxina. Neuma foi me buscar, eu trabalhava na casa da mae dela, eu 

tava almuganu. Neuma era diretora, foi feita uma reforma no colegio, ai 

Neuma foi buscar eu na casa da mae dela. Ai Neuma, ah, eu tenho um braco 

forte la im casa, vou traze agora. Neuma num me butou pra lavar um carro, 

qui eu dissi que nunca na minha vida tinha um sirvico qui eu nao fizesse. 

Ai ela saiu de casa deixou eu pra lavar o carro dela. Eu dissi Neuma era 

melhor qui voce tivesse me dado uma vassoura pra eu varrer a ma (risos) era 

mais facil do que eu lava um carro, a mae dela achava graca e ela soltou a 

gaitada. Eu nunca tinha lavado, mais eu lavei. (/) eu so nao gostava de foice, 

agora, machado eu derrubava qualquer um vivo, (segmento 6). 

Assumindo a posicao de autora do discurso e levando em consideracao seu 

interlocutor, a entrevistada, no segmento oito, mostra conhecimento da sabedoria e crencas 

populares fazendo alusao a mistificagao religiosa de dois santos conhecidos da cultura 

nordestina: Santa Rita e Sao Francisco de Assis. Ao relatar a historia de Santa Rita revela 

tracos da cultura local em que nasceu e sua influencia nas praticas cotidianas. E a memoria 

individual atravessada pela memoria coletiva. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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[...] a memoria opera com grande liberdade escolhendo acontecimentos no 

espaco e no tempo, nao arbitrariamente, mas porque se relacionam atraves de 

indices comuns. Sao configuracoes mais intensas quando sobre elas incide o 

brilho de um significado coletivo (BOSI: 2003). 

Tendo passado a vida inteira trabalhando em hoteis, a locutora destaca bastante sua 

relacao a amizade com os caminheiros a quem atendia. E a relacao com criangas. Em seu 

discurso o afeto e contato com criangas constituem parte fundamental do circulo de amizade e 

tambem pelo que e subjacente em seu discurso, essa referenda a crianga revela o desejo de ter 

filhos. "eu criei o mininu dela, ele ficava nus meus pes, me chamava de mamae" (segmento 

5). A referenciagao ao contato com as criangas nessa perspectiva materna e vista, tambem, no 

segmento dois. 

Na relagao com a vizinhanga, a locutora tramita em extremos, ou e totalmente 

harmonica ou e totalmente tumuituada. Primeiro ela faz alusao a um vizinho "maconheiro" 

com quem nao consegue se dar bem. 

"O cao quando num vem manda o secretirio. O maconheiro morava de 

frente a eu... ai eu num abri a porta pa olhar nao, no outro dia, eu tambem 

num durmi nao, tava fazendo um cafe. Ai gritarum,E ESSA TEIA? Ai ele 

disse, eu tirei pra fazer o mal, se ela achar ruim, eu dou nela tambem. 

(segmento 2). 

Em seguida refere-se a uma familia com quem teve total harmonia na convivencia. "ai 

ela disse si eu num tivesse devendo eu ia comprar essa casa pra senhora num sai nunca de 

perto de mim, so porque a senhora dar assistencia a minha vo e minha filha." (segmento 2). 

A narradora, no processo de desagregagao familiar sofrida no initio de sua juventude, 

canaliza a ideia de pertencimento a uma familia com quem teve muitos anos de vizinhanga. 

Os membros dessa familia constituem, em sua narrativa, os personagens com quem Dona 

Maria teve maior convivencia na epoca de juventude e pre- abrigada. E essa a familia que, as 

vezes, a visita e a quem a narradora faz referenda com intimidade e satisfagao. 

Aquela Erismar, eu gosto daquela minina, desde dela assim. Eu trabalhava 

no hotel e durmia la na casa dela. Num tern o que trabaia na praga? Eu 

durmia na sala mais ele, ai Deuzimar dissi que eu so gostava de andar de 

moto mais ele, porque andava agarrada no pescogo, e num precisava nao, qui 

eu ja durmia cum ele na sala (risos). Ai Erismar ficou assim. Eu digo E 

SOCORRO, Erismar. Socorro morava la no Monte Alegre, voce era piquena, 

ai eu ia durmi, Marcus trabalhava no hotel, eu durmia na casa de Socorro, 

durmia na sala mais, mais o Leomar qui eu butei o nome de do Negao, eu 

nao, sao repeitador qui so, heranca do pai dele, qui o pai dele bibia e 
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tudo, morreu do jeito qui morreu, mais ele respeitava todo mundu, viu. 
(segmento 1). 

Ao se referir a sua nova moradia, o Lar dos Idosos, Dona Maria demonstra certa 

resistencia em aceitar as mudangas da nova situagao. Ao falar sobre sua vinda atribui o fato a 

uma questao espiritual. 

Voce sabi ali onde eu morava. Pois e. Essa perna num tern mais nervo. 

Socorro e Elza trabaianu e eu lava pratu, roupa cum mininu no brago, num 

tern quem aguenti, ne. Ai dona Fatima dissi: VA PRO ABRIGO. EU 

CUNHICI QUI A VOZ ERA ELA, EU SABIA QUI ERA ELA. SO UVI A 

VOZ... VA PRU OBRIGO. Ai eu mandei o recado pra Socorro, Erismar. 

Pois e. Eu num vim acusta de politico, (segmento 10). 

No entanto, ao conversarmos com a coordenadora da casa, tomamos conhecimento 

que a vinda dela para o abrigo, assim como a vinda de a maioria dos idosos, e motivada por 

um quadro de abandono, maltratos e solidao. No caso de nossa entrevistada, a solidao foi a 

grande motivadora, pois, nao tendo familia e encontrando-se com problemas de saiide que 

requerem atengao e cuidado, nao havia mais possibilidade de morar sozinha. 

Dona Maria, em sua narrativa, marca agoes que desnudam a insatisfagao desse sujeito 

em esta na casa, em ter que se enquadrar numa rotina homogenea. Nao aceita que lavem sua 

roupa, nao coloca a roupa na comoda, nao permite que ninguem lhe auxilie ao andar: "Voce 

num viu tern a malinha. EU NUM BOTO MINHAS COISA NASQUELA GAVETA, NAO". 

(segmento 10). 

Ainda em relagao a entrada no Lar, a locutora registra em seu discurso o desagrado 

com uma de suas companheiras de quarto. 

(...) Mule, hoje eu ja soltei um bucadu de venenu, pur causa dessa qui 

chegou pru derradeiro. Ela valenti que da ordi neu. que da ordi im todu 

mundu, (...) ne pra dizer nada cum ela, o povu da casa gosta dela, num e pra 

dizer nada cum ela. Ela dormi no quarto cumigo. (segmento 10). 

Desde que chegou ao Lar, Dona Maria evita participar de algumas atividades 

desenvolvidas por grupos que visitam a casa e mantem certo distanciamento dos demais 

abrigados, e perfeccionista e nao aceita ajuda. Manifesta como trago subjetivo a 

individualidade que ja tinha na juventude, pois sempre resolveu tudo sozinha. "Num gostava 

de nada mal feitu. Tudu meu era feito na hora, arroz brancu, arroz refogade". (segmento 7). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Os tracos da cultura nordestina sao mais uma vez elucidados nas lembrancas da 

narradora, quando faz referenda ao fato de ter sido curado "dos nervos" por um rezador. "E, 

antigamente, e eu era atacada dos nervo, ai qualquer situagao eu caia.eu me tratei dos meus 

nervo im Mossoro.foi um curador qui curou. Agora podi cair essi prediu ai atras qui eu nem 

ligo. Eu ficu so olhano"'. (segmento 9) 

Dona Maria marca a sua identidade tentando manter algumas das praticas da 

mocidade, sua independencia. O que significa, tambem, uma pratica que rejeita a condigao de 

velhice nos ditames de nossa cultura. No piano de expressao do discurso da narradora a 

relagao com o trabalho como marca dignificadora desse sujeito e uma constante, que nos 

possibilita no piano de conteudo a percepcao de uma idda de velhice em que a lembranga do 

vivido nao ficou para tras, mas constitui base para nessa nova etapa da vida em que muitas 

praticas culturais renegam-lhe espago, reivindicar um lugar ao sol, reconhecendo-se como 

sujeito ativo, que sempre trabalhou e que quer respeito a suas particularidades. 

Ai eu trabalhava no hotel e a roupa miuda a rente lavava im casa, eu e a dona 

do hotel, porque quando tava pouco movimentu no hotel, so nois duas, ela 

era do bar e eu da cuzinha e do salao. Seis mesa eu atendia, so eu e Deus, 

agora, do cumer, a sobrimesa, a agua e o cafe, as vez era quatro, cinco mesas 

e nois quando tinha vaga lavava a roupa miuda no banheiro, e a outra nu 

agude, la no Monte Alegre. (segmento 3). 

Como sujeito que se acha dono do seu discurso, a narradora, na ultima parte da 

entrevista quando fala do abrigo, de posse do discurso resolve finaliza-lo. Todavia, a extensao 

significativa de suas palavras escapa ao seu controle e o silencio ganha muita significagao. 

"Vamu Para pur aqui. Ta bom", (segmento 10) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 O discurso de seu Joel 

Seu Severino Joel de Araujo nasceu em 05 de novembro de 1933. Tern 76 anos de 

idade. Foi motorista de um cabo do exercito no Rio de Janeiro. Casou com Cariza de 

Albuquerque, teve tres filhos e era, ate ir morar no Lar, dependente de alcool. Sua ida para o 

abrigo foi pelo fato de morar so, ser alcoolatra e ter sido encontrado doente. Nao tendo quem 

o cuidasse. 

A narrativa de seu Joel e dividida em dois blocos tematicos: a memoria do trabalho e a 

memoria individual. No que se refere ao trabalho conta com enfase a experiencia como 

membro do exercito. Quanto a memoria individual a vida de homem e algumas das 
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significacoes, espacos e liberdade que esse termo representa, sao presentificados desde o 

inicio de seu discurso: "Fui pru'ma festa na Picada na casa de Joaquim de Mizae. (xxx). 

Naquela festa revolve na cintura, um trita e cinco, uma faca de gipua". (segmento 1). 

Como homem, o locutor assume o discurso machista. Da grande enfase a vida sexual e 

afirma com entusiasmo que e farrista. Esses comportamentos citados pelo locutor explicitam a 

cultura da epoca. A liberdade dispensada a figura masculina em detrimento a feminina: 

Eu brincu carnaval todu ano. Brincu carnaval no Ri de Janero. Cum peruca, 

cabelo longo, eu de saia e sutia. (xxx) um cabo da policia sivil e outo do 

exercito. La no Ri de Janeiro. Ele todo fardado. Aqui, assim. Vamu tira as 

nunina pra dancar. Eu puxo do pe isquerdo aqui, o direito ali (segmento 2). 

Assim como em sua caracterizacao, sempre de coturno e roupas que lembram a 

policia, seu Joel em seu discurso assume a identidade de cabo do exercito aposentado. 

Misturando passado e fantasia. E evidencia o fato de saber ler, o que conscientemente, sabe o 

locutor, ser motivo de prestigio. "Eu num passei pra para-quedista pur causa da altura. E U 

QUIRIA POUSA DE AVIAO AQUI. SIRVI O EXERCITO. NUM TINHA RICURSO. 

MAIS SABIA LER, ESCREVER E ESTUDAVA DE NOITE" (segmento 1). 

FOTO 3: Seu Joel - colaborador da pesquisa 

Considerando que no terreno da memoria trafegam o real e o fantastico, no processo 

de relembrar, Seu Joel mistura, em seu discurso, fantasia e realidade vendo na figura da 
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coordenadora do abrigo a futura esposa, afirmando com veemencia que a namora, e em sua 

fala chega a referi-la como Cariza, nome da esposa, que segundo ele ja faleceu. 

Eu vo casar cum voce. Agora se voce de bobeira.(...) Ai fui la no banco tirar 

o dinheiro. (/) Ela e de vinte e quato e eu sou de trinta e tres. Nove ano de 

diferenca, nove nao. Vinte e quato pra trinta e tres. Onze ano de diferenca. 

Cariza, Cariza nao, Gloria. Cariza era outa. (segmento 4). 

Como locutor, o entrevistado traduz em seu discurso ditos populares, como: " O 

HOMI QUI FAZ A MULHER E A MULHER E QUI FAZ O HOMI" (segmento 1). 

Pontuando, dessa forma, que a materia da eonsciencia e conforme Bakhtin (2006), exterior e, 

portanto, socio-ideologica. 

Quanto a relacao com o trabalho o locutor enfatiza que nessa materia toda a sua 

familia e referenda, ao dizer: "Na minha familia era cinco homi e cinco muie disposto, tudo 

trabalhador, dispostos". (segmento 1). 

Ao falar de si, o locutor reconhece-se como sujeito enquadrado na sociedade, dentro 

das regras e com comportamento exemplar. Essas caracteristicas entoadas no discurso desse 

sujeito sao resultado de iternalizagoes ideologicas experienciadas na vida militar, pois 

segundo ele, foi cabo do exercito. "MEU COMPORTAMENTO E BOM, OTIMO. OS DOIS. 

NAO E EXCEPCIONAL PURQUE NAO TEM O CODIGO. NAO TENHO NADA, NADA, 

NADA. FICHA LIMPA. SO ANDO SOZINHO. (segmento 5). 

Seu Joel faz referenda a relacao com os filhos e dissemina pelo seu discurso 

caracteristicas culturais do sujeito pai e seu papel social como conselheiro. 

Ela so tern um fi. EU DIGO: NUM QUERA MUITO FI, IVITI. Ate dois 

mes si toma coca-cola im gijum, natural e provoca... PODE EVITA. PRA 

QUE MUITO FI? ... Eu fui visita agora nesse ano passado. Mais ta viciada. 

Ta cum cocaina maconha. (/) 6 Lidia. O qui foi? O qui Foi? O LIDIA, 

QUEM TI VIU, QUEM TI VE. 6 MINHA FIA. TU TA AINDA CUM 

ESSE CABRA? Agora ela bate nele. E, ela e valente. Tern um genio. O 

nome dela e Lidia Albuquerque de Araujo. (segmento 2). 

Quando fala sobre o Lar dos Idosos, o locutor explicita em sua narrativa as praticas de 

resistencia, que possibilitam ao sujeito reclamar sua identidade. Namorador e farrista, seu Joel 

deixa claro que apesar de gostar do abrigo, esse nao oferece espaco para namorar. E 

perceptivel que a recorrencia constante ao namoro, casamento, figura como uma forma de 

resistir a certos preconceitos sociais sofridos pelo velho, quando o assunto e vida afetiva, pois 

no imaginario popular, o velho nao tern mais direito a "essas coisas". Essa recorrencia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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tambem reforga a ideia defendida por Zimerman (2000) de que o sujeito ao envelhecer 

aprimora algumas das caracteristicas que lhes sao peculiares. Entao, o estereotipo de que 

velho e "enxerido" que pode ser aplicado ao discurso de seu Joel e, nesse instante, desfeito. 

A mulhe tern qui aprende dancar. EU PRETENDO CASAR, QUE ISSO. EU 

SEI OS COIDOS MALICIOSU E USO UM POUCO DA PSICOLOGIA. 

PISCA ESSE, DEPOIS ESSE E FAZ ASSIM. (gesticula passando a lingua 

sob os labios). Aprendi cum a psicologa. (segmento 4). 

O locutor, como sujeito historico manifesta a nao aceitacao da condicao de velhice por 

dois prismas: primeiro pela repetigao e reafirmacao de que vai casar, pois, casamento em 

nossa cultura e uma pratica destinada naturalmente aos jovens; segundo pelas tentativas de 

fuga, pois, o locutor como sujeito historico sabe que morar em um abrigo marca desagregacao 

social c ele nao quer se enquadrar nesse espaco. Portanto, reivindica outra identidade, quer ser 

o homem casado, honesto, pai de familia e trabalhador que fora em outros momentos de sua 

vida. "EU JA FUGI DAQUI DUAS VEZ. EU NUM SOU PRISIONEIRO. AQUI PRA M I M 

PARECE UMA PRISAO. E O LAR DOS IDOSU, TA ALIISCRITO". (segmento 3). 

O locutor se mostra como sujeito do saber e pontua sua diferenca em relacao aos 

outros abrigados que nao sao letrados. Evidenciando o conhecimento de lei, possivelmente 

adquirido quando uma de suas posigoes sociais era a de cabo do exercito. 

Joel num confia. NUM TEM MOTIVO. E a camisa qu*ele robo? V6 na 

delegacia falar cum delegado. Pega de roupa e furto. EU SEI QUI EU JA 

FUI CABO DE EXERCI. E FURTO TA NO CODE VINTE E NOVE. 

(segmento 5). 

Seu Joel ao contrario do que sua imagem fisica possa transparecer e um sujeito que 

nao sc reconhece como um velho inutil e em fim de vida. Ele tern auto-estima, e idealiza seu 

futuro. A velhice para esse narrador, conforme figura no piano de conteudo do seu discurso, e 

normal como qualquer outro momento da vida. Entao, numa tentativa de mudar de papel 

social, de ter mais espagos, o locutor no fim de sua narrativa reforga a ideia de casamento e o 

desejo de sair do abrigo e ter novamente seu lugar de outrora. "EU QUERO CASA. NAO 

QUERO FICAR NISSO AQUI, NAO. Aqui num tern graga nao". (segmento 5). 
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4 ALGUMAS CONSIDERACOES FINAIS 

Pelo vies da Analise de discurso observamos que no discurso de velhos ha 

manifestagao e dialogo com outros discursos anteriores sobre a velhice ligados a questoes 

historicas e culturais. Essas questoes tramitam entre diversos espagos, como o familiar e o 

trabalho, que formam a base da constituigao de sua identidade e do(s) sentido(s) atribuidos a 

velhice. 

Na inter-relagao entre discurso, historia e memoria de velhos pode se perceber que o 

discurso desses sujeitos sobre si mesmo, apesar da aparente individualidade, e um espaco 

onde disputam varios outros discursos num confronto ideologico. Como assegura Bakhtin 

(2006:123) "a ideologia do cotidiano constitui o dominio da palavra interior e exterior 

desordenada e nao fixa num sistema, que acompanha cada um dos nossos atos ou gesto e cada 

um dos nossos estados de eonsciencia". 

O velho ao narrar sua historia seleciona atraves da memoria aquilo que marcou mais 

intensamente e que, portanto, e marca identificatoria de sua personalidade e de sua identidade. 

Assim, nas praticas cotidianas no abrigo, o velho usa de sua experiencia e modo de vida pre-

abrigado para na homogeneidade de funcionamento da casa e no processo de desenraizamento 

sofrido, definir as fronteiras de sua subjetividade. 

Ao passo que escutamos, descrevemos e analisamos as narrativas dos velhos, 

percebemos que o sujeito nao envelhece. Apesar das limitagoes proprias decorrentes do 

envelhecimento organico, o velho continua na busca de significagao e sentido para vida 

recorrendo ao passado que recorda ora saudosamente ora admirado e orgulhoso de ter sido o 

que foi. 

Partindo do pressuposto de que o discurso nao e inocente, nao e neutro. vemos nas 

lembrangas dos velhos a manifestagao de valores culturais e ideologicos que relutam 

cotidianamente a perpetuagao. Pois, a vida dos valores ideologicos e culturais depende de sua 

insergao constante na pratica cotidiana. E o cotidiano que alimenta a ideologia. 

Os sistemas ideologicos constituidos amoral social, da ciencia, da arte e da 

religiao cristalizam-se a partir da ideologia do cotidiano, exercem por sua 

vez sobre esta, em retorno, uma forte influencia e dao assim o torn a essa 

ideologia. Mas, ao mesmo tempo, esses produtos ideologicos constituidos 

conservam constantemente um elo organico vivo com a ideologia do 

cotidiano; alimentam-se de sua seiva, pois, fora dela, morrem, assim como 

morrem, por exemplo, a obra literaria acabada ou a ideia cognitiva se nao 

submetidas a uma avaliagao critica viva. (BAKHTIN, 2006:123) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Entao, frente ao quadro de envelhecimento na sociedade moderna e consciente de que 

as praticas discursivas sao decorrentes de praticas cotidianas e que estas se configuram em 

praticas ideologicas, torna-se visivel a positividade veinculante como que a tematica da 

velhice e tratada. 

Faz-se necessario uma mudanga de olhar, por conseguinte, de pratica discursiva sobre 

ser velho. E essa pratica vem ganhando espago. Temos o Estatuto do Idoso que legaliza a 

velhice como direito do cidadao. como fase da vida, como assunto de respeito e 

peculiaridades. O que, levando em consideragao que uma enunciagao, de acordo com Bakhtin, 

e apenas uma parte de uma corrente ininterrupta, e que um discurso esta sempre em relagao 

dialogica e interdiscursiva com outros dizeres afirmando-os, refutando-os ou acrescentando-

os. O discurso do Estatuto, assim como, outros discursos ao darem conotagao positiva e 

natural ao envelhecimento opoe-se a dizeres que negam essa visao. 

Nas lembrangas de velhos sobre si mesmo vemos todos esses discursos num embate 

ideologico. Ao querer continuar suas praticas da juventude, ao querer voltar para o lugar de 

onde sairam ou casar, o velho explicita o desejo de viver, o desejo de escolha, reclama uma 

identidade, prima por sua subjetividade, clama pelo direito a vida que a ideologia capitalista 

lhe nega. 

Como estamos vivendo numa sociedade pos-moderna em que os papeis sociais sao 

flutuantes, em que se discute uma crise de identidade. Vemos nas praticas discursivas atuais 

sobre o envelhecimento um processo de resignificagao da identidade do velho e dos sentidos 

da velhice, pois o crescente numero da populagao idosa sinalizou a necessidade de se ver o 

velho de outra maneira, de enquadra-lo na sociedade. 

A sociedade precisa despertar para o fato de que a velhice biologica, organica nao 

anula do sujeito a subjetividade, a identidade. Como afirma Sousa (2003: 9) "nas lembrangas 

de velhos nada morre, nem as gentes, nem as coisas. A mudanga, propria da natureza humana, 

fica fora alma.". 
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A TRANSCRICAO DAS ENTREVISTAS 

As lembrancas de Dona Maria 

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Meu nome e Maria Carlos Morais Lima. Lima que o sobrinome do (+) (referia- se ao 

marido) hum rum, entendeu? Pois pronto. Ne todos que eu conquisto nao, mais voce 

eu gostei (...) foi desde daquele dia que vi voce fazendo fua mais Deuzima,( risos) que 

ali, ali e de corre asa. ( ) Aquela Erismar. eu gosto daquela minina, desde dela 

assim. Eu trabalhava no hotel e durmia la na casa dela. Num tern o que trabaia na 

praca? Eu durmia na sala mais ele, ai Deuzimar disse que eu so gostava de andar de 

moto mais ele, porque andava agarrada no pescoco, e num precisava nao, qui eu ja 

durmia cum ele na sala (risos). A i Erismar ficou assim. Eu digo E SOCORRO, 

Erismar. Socorro morava la no Monte Alegre, voce era piquena, ai eu ia durmi, 

Marcus trabalhava no hotel, eu durmia na casa de Socorro, durmia na sala mais, mais 

o Leomar qui eu butei o nome de do Negao. Eu nao, sao repeitador qui so, heranca 

do pai dele, qui o pai dele bibia e tudo, morreu do jeito qui morreu, mais ele 

respeitava todo mundu, viu. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 Eu morei no Por do Sol, Mila qui tinha vergonha de dizer qui era o Por do Sol, acula 

era o comego do Por do sol e o fim era aqui. Morei no Por do Sol em duas casa, uma 

cum quartu, dois vaozinho, foi Neide irma de Neuma Abreu, qui eu morei com ela, ela 

deixou pra Neuma comprar pra mim, pra eu morrer aqui, morar ate morrer, depois de 

morta so tern uma casa pra gente. (/) O cao quando num vem manda o secretario. O 

maconheiro morava de frente a eu (...) disteiou a casa, eu sentada na cama, CEDO, 

cedo. Eu butei as teias no quarto, quando eu me aposentei, coloque as teia, E EU 

NAO SABIA, depois foi qui eu subi que andava com uma sinta na Mao pra dar neu, 

aonde pegasse, morava de frente, CAMBALACHEIO, da gangue mermo. Quando 

tavam no pe dele aqui, pa pegari ele, ele curria pro Rio de janeiro,nessa pegada ele 

pussuiu tres casa, uma ficava aqui bem pertim. Olha, quando ele viu eu butar as teia 

nova, fiz calgada, fiz uma areiazinha na cuzinha, ajeitadinha, ai a casa ficava na 

esquina, o posto tava apagado. A i ele foi (...) CEDO, O POVO TUDO NA 

CALCADA CONVERSANDO. Ele sabia mais ou meno, a sala la de fora eu parti cum 

a curtina um pra cama outra pras cadeira, eram dois quarto eu parti um, foi, ele tirou a 

teia, quando eu vi o chiado da teia, eu me sentei, me sentei pra ver se ele ia tirar de 

baixo, la na frente o posti no iscuru, ai eu num abri a porta pa olhar nao, no outro 
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dia, eu tambem num durmi nao, tava fazendo um cafe. Ai gritarum,E ESSA 

T E I A ? Ai ele disse, eu tirei pra fazer o mal, se ela achar niim, eu dou nela 

tambem. Antoin de Leleuda, Antoin de Leleuda. A i eu fui morar notra casinha 

vizinho a Ze, Ze tio da ( ) Tiazinha. Pagava cinqiienta real, o homi morava no 

coisa, ai Neuma disse MARIA VOCE E DOIDA? Deixar de morar num quartim sem 

pagar pa ir morar nouto pagano. Num tern nada nao mais eu num vou morre de graca. 

(risos), paguei e sai de la num fiquei devendo nada, so sai porque o homi morava im 

Nazarezim e vendeu a casa. E o tio da tiazinha morava vizinho a eu, era muito unidu 

cum a mulher dele e as fia, a piquena so vivia mais eu, ai, ela disse, ela trabalhava aqui 

no, no aqui no colegio ( ),ali no coisa, come? Nesse aqui do comecio, ai, ela 

trabalhava no Nossa Senhora de Lurdes e ai no Caic, ela trabalhava nus dois ixpidiente 

e a minina dela so vivia mais mais eu, e a mocinha, ai a vo dela ficava mais eu, (...) ai 

a vo dela disse qui se nao tivesse, a vo nao a sobrinha dela,ela dissi Maria oh, Joel, 

nao, sei nome mais nao, ela dissi Maria, dona Maria si eu num tivesse devendo, ela 

fez uma reforma no banheiro ne. trabalhava os dois ixpidiente e o marido bibia 

muito,ai ela dissi si eu num tivesse devendo eu ia comprar essa casa pra senhora 

num sai nunca de perto de mim, so porque a senhora dar assistencia a minha vo e 

minha filha. Ai foi eu dissi, e mais e assim mesmo. 

A i foi tanto qui desacupou o quartim aqui im Dourinha, ai eu vim. Socorro ja morava 

aqui no Remedio e eu vim. A i Erismar, quando ela sobi qui eu vindi a casa qui eu 

morava, ai disse eu vou buscar minha veia pa ponta aqui perto deu, ai foi buscar, o 

carro deu duas viagi pa traze meus breguessos. Quando eu tava disinpregada, mae 

morava no Barro,e eu andava vinte quilometro pegano carona pra vim pa casa de 

Socorro pa durmi imbaixo da cama de Erismar, (risos) ai eu contano a Deuzimar, ele 

dizia e ela num mixava nao, eu dizia mixava mais nao incima deu (risos). A i cumpade 

Amaro dia si deitava no chao, ai aquele mais novo de Socorro come? Neguinho tudu 

tern apilido em tudim. Quando cumpade Amaro passava bebo cai aqui cai acula no 

chao, ai ele dizia agora vai pisar na cabeca dela, agora pisa mermo. eu curria pra 

dibaixo da cama de erismar, ela durmia hora de cama ora de rede. Eu durnia nu chao 

com a mao im cima da cama, era minha fia.la no Monte Alegre oh, ela destamanzinho, 

ela achava milhor ir pro agude lavar roupa mais eu, que ficar em casa. Eu trabalhava 

no hotel, ai eu trabalhava no hotel e a roupa miuda a rente lavava im casa, eu e a dona 

do hotel, porque quando tava pouco movimentu no hotel, so nois duas, ela era do bar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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e eu da cuzinha e do salao. Seis mesa eu atendia, so eu e Deus, agora, do cumer, a 

sobrimesa, a agua e o cafe, as vez era quatro, cinco mesas e nois quando tinha vaga 

lavava a roupa miuda no banheiro, e a outra nu agude, la no Monte Alegre. Dotor 

Deusdete cansou de ir comer La quando o sogro dele era vivo. Ele ia passear na casa 

do sogro e fazia as refeicao aonde eu trabalhava. EU TRABALHEI MUITO I M 

HOLTEL, BICHINHA, num tinha tempo de fofoca e durmia carne temperada, era um 

fugao a gas e um de cauvao, no fugao de caivao ja durmia do feijao de moi na panela 

im riba do fugao, a batata pra verdura dento dagua in riba, a batata doce, eu deixava 

tudu arrumado. ERA MINHA FIA,EU SOZINHA, NUM QUIRIA CUNVESA CUM 

NIGUEM, eu deixava tudu prontu. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. Aquele triangu que vai entrar pras banda de Fortaleza ate o Milagre, a primeira 

churrascaria do Milagre eu trabalhei, la num tinha nem porta pra fechar. Que era do 

homi aqui do ( ) coisa, Juazeiro, nao, daqui de Cachueira. E hoje o dono do Monte 

Alegre mora em Fortaleza e era de Joao Rolim, Joao Rolim,Raimundo e Moises, hoje 

sao rico que nem presta tudu dono de aviao, moram aqui e ( ) aqui pra baixo. E era 

hotel so de mulhe, ele dizia, VOCES RESPEITE MARIA. Eu cuzinhava, Socorro 

morava bem pertim, tinha familia qui morava bem perim, mais elas respeitava. 

Erismar, mocinha nova, ia fazer as unhas delas, la nu predio. Mas elas respeitava, ne? 

O programa delas pro fora e eu nem sabia. Os camioneiro trazia isposa, fi e cumiam la. 

Eu num recebi um convite pra ir morar im Sao Paulu. (risos) foi. A mulhe ficou doida 

pra me levar (...) eu num viver brimcando cum nimguem, nem fofocanu. Chegasse um 

camioneiro eu ia la fora na calcada perguntar o que ele quiria. Ele perguntava o qui 

saia pro lanche. Eu fazia comecial, tudu separaduzim. O cumer doscamioneiro, num 

distampava nem a panela pra olha e tinha o churrasqueiro tambem. (+) MINHA VIDA 

NUM FOI FACIL NAO. Essa perna aqui e torta desse jeito, num foi outra coisa, foi 

uma dor qui deu, eu morava no Maranhao. Fiquei parada assim. Foi dois homi pra me 

levar, porque eu nao conseguia andar. Foi de repente. Eu num aguentava, so fazia 

chorar, ai dotor Epitacio disse que se tivesse cuidadu quando deu a dor eu tava boa, 

mas a mulhe qui eu trabalhava com ela, tava mais duente qui eu. Cancer nus ossu. A i 

no dia di interro dela aqui na casa da mae dela. Irma de Neuma Brito. A i Zarinha dissi: 

Epitacio, eu tenho o mermo problema de dona Neide? Tern Zara mais eu vou cuidar de 

voce. A i ele cuidou, mais Zarinha tinha o cancer nos ossu. Ne todu mundo que 
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acredita, Gloria diz qui e mintira. E cum toda certeza que Zarinha tinha o cancer nos 

ossu. Ela dissi no interro de Neide. (+). 

Quando andava mais mae, ai o pessual perguntava: sao irma? Nao, ai eu dissi: nao, eu 

sou a mae dela (risos). Parece qui e de sete mes, ai eu dissi nao eu sou de dez. La im 

casa tinha um de sete mes. Um cum facao e outo cum a ispingarda. Eu dissi voce 

acerte porque senao quem atira em voce sou eu. Eu era uma peca boa! Eu infrentei 

foi quato pistoleiro da Aurola, ah, um cum a faca desse tamanhe e outo cum revolve 

no monte Alegre, Socorro sabe da historia. E quem foi o baliado foi so a dona du 

hotel. Aqui pra Cajazeiras foi dois motorista pra trazer ela, que um so num da, faltava 

os nervo do motorista, a bala entrou assim e sai assim. Ela (/) eu criei o mininu dela, 

ele ficava nus meus pes, me chamava de mamae. A i os caminoneiro (xxx) ali era erase 

de gente acanaiada. Eles chamava Maria, que eu era Maria e a dona do Hotel e Maria, 

eles dizia eih Maria, esse mininu, qui ele chama mae, e fi de Maria cum seu Marido, 

(risos). O mininu cum cincu ano, quiria qui eu roubasse ele pra ele ir morar cum 

camioneiro, la no Cascavel. Cincu ano, os amigos dele era camioneiro. A i eu num 

robei, ave (xxx) ai eu arrumei ele e ele foi pra Natal mais o camioneiro. Ele pidiu a eu 

pra deixar, agora num deixasse nao qui ele ia chinga eu, capaz ate de faze um arti. A i o 

camioneiro disi que cum tres dia, ainda num tinha discarregado o carro, qui discarrega 

o carro e carrega de novo. A i ele abriu o bocao a chorar cum saudade deu. (risos) ai 

chegou (risos). A i o camioneiro achava bom porque ele cunversava muito, cumia na 

mesa mais o camioneiro, trabaiava na burracharia mais o pai. Ele hoje e casadu, mora 

na Iara. (+) sou do Rio grande Do Norte, comheco o Rio Grande, NAO TENHO 

LETRA, NAO TENHO NADA, NAO TfNHA DOCUMENTU. Trabalhei em duas 

casa de estudante, tinha ate moca aqui da Paraiba, do Piaui, eu tenho um retrato qui eu 

tirei cum reitor, nu bata fora do reitor na cuzinha da casa qui eu fundei, a primeira casa 

veia que foi cunstruida em Mossoro, num tinha(+). 

Eu lembro qui o primeiro colegio que eu entrei foi aquele do Xamegao, pra fazer 

faxina. Neuma foi me buscar, eu trabalhava na casa da mae dela, eu tava almucanu. 

Neuma era diretora, foi feita uma reforma no colegio, ai Neuma foi me buscar eu na 

casa da mae dela. A i Neuma, ah, eu tenho um brago forte la im casa, vou traze agora. 

Neuma num me butou pra lavar um carro, qui eu dissi que nunca na minha vida tinha 

um sirvigo qui eu nao fizesse. A i ela saiu de casa deixou eu pra lavar o carro dela. Eu 

dissi Neuma era melhor qui voce tivesse me dado uma vassoura pra eu varrer a rua zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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(risos) era mais facil do que eu lava um carro, a mae dela achava graca e ela soltou a 

gaitada. Eu nunca tinha lavado, mais eu lavei. (/) eu so nao gostava de foice, agora, 

machado eu derrubava qualquer um vivo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7. Tava na semana santa, eu dizia logo ao donu du hotel EU NAO PEGU I M CARNE 

NA SEMANA SANTA. A i ele nao mais aqui tem qui fazer que pros camioneiru. A i 

os camioneiru ia gueganu e eu num comu carne sexta- feira, na semana santa, pronto. 

Ta cumigu mermo. Pois e.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Num gostava de nada mal feitu. Tudu meu era feito na 

hora, arroz brancu, arroz refogade [ ] ele ta la dento, Iracema. Ela num acredita nao. 

Eih, tu vai mora aqui e, nu abrigu e, vou. Ehhh, vai namora cum essi mininu e? (risos 

de Iracema) oh, aqueli morenum prestava pra tu, ele so vevi aqui, ele. Eih os Poti ta 

sequim, os poti. Va pra la a gente vai cunversar aqui. (...) Pois e, minha vida foi assim, 

nunca levei uma reclamacao de um camionriu chuta o pratu. E o comecial, ele so 

queria qui eu fizesse, comecial, voce sabe, ne, comu faz um comecial? Bota tudu 

divididuzinho bem arrumadim no pratu. So trabalhei naquele trechu acula, Jagauibe, 

ali num tinha nem istrada. Uma irma minha morou la. Quando ta cunstruindo o asfalto 

num faz aquelas casinhas assim? Uma irma minha morou ali dibaixo. Os caminhao 

passava e dizia voce e muito danada, pude cum dessi tanti de caro im cima de voce. 

Nois erum dez, cincu homi e cincu mule. Morreu a mais veia de todinha. Ela morava 

im Sao Paulu [ ] para mule, pois entre ai. Eu nao num vo entra nao. Eu vou imbora 

daqui. Ave, isso abusa. (reclamando Iracema). Casou as duas mais veia casarum [ ] 

seu tivessi casadu mue, mais eu num casei. So tem cao. o daisbo, a gota serena. Ela so 

fala no cao. (...) Pois e casou as duas mais veia e eu. [ ] MULE DEIXA DE MINTI. 

(referindo-se a Iracema, idosa que mora no abrigo) Ele num foi imbora nao, ta la 

dentu. Eih muezinha tu vai namora cum ele (risos) vai, e. Nao muiezinha, eu vo mi 

bora daqui, dona Marta dissi que ia imbora. Pois va dize a Gilberto qui voce vai 

imbora. (+) dez irmao. DOIS MAIS NOVO DO QUI EU MORRERU DE 

ACIDENTE, um (...), eu trabalhava im Mossoro, eu tava la im cima na roda giganti, 

quase dismaiava e caia la di cima. Quandu eu sobi qui o mininu tinha murrido de 

pescoco quebrado. Mais vei tinha cincu ano. Nao mora nem um aqui nao. 

8 Eu sou Du Rio Grande do Norte, ali Du Patu, fila natural Du Patu, pertu da Serra do 

Lima. EU SEI DA HISTORIA DE SANTA RITA. Dona Santa Rita era uma minina 

cum nove ano andava atras das criagao Du pai dela, ai si ariou e subiu a serra. A mae 

muito devota de nossa Senhora fez a oragao e entregou a Santa Rita, ai quando 
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amanheceu o dia, os cagador acharum ela im cima duma pedra viradu santa. A 

piquena Irma dela cunheceu ela. Era Rita. O mesma historia de Sao Francisco Du 

Canide, a mesma histiria. Ela si perdeu e la, ela se perdeu atras das criacao. A i os 

cagador foi dizer ao padre de Patu. Purque a Serra du Lima nu altu e Patu imbaixo. A i 

o padre vei levava ela, quando macia o dia o padre chegava, ela num tava na igreja, o 

canti mais limpu qui achava. Ela ja tinha voltadu de novu pra peda. E mae tinha feito 

uma promessa a Santa Rita pa mim, eu tinha um pobrema no nariz, toda vez qui eu 

gripava criava firida pur dentu du nariz, todu cantu. A i mae fez uma promessa pra 

Santa Rita, logo quando apareceu a historia dela, qui si eu ficasse boa cortava meu 

cabelo igual o dela, pa Santa Rita. A i eu morava mais o prefeitu no sitio, nois morava 

cum prefeito nu sitio, sitio nao, fazenda. O prefeito chegou, amanha nois vamu tdu pra 

Patu, pa serra do lima. Eu dissi eu vou tambem? Vai vai todu mundu a casa vai ficar 

fechada. A i eu dissi oba! Passei a noite arrumandu a casa, era grande casona de sitio, 

ne. A i eu fui, mais la deixava o carro no pe da ladeira. Quando nois cheguemo la, ja 

tavum cumeganu a construir o altar pra ela. O altar era pra fica im cima da peda, a 

peda formanu o altar pa ela. A i a familia sobe da historia e foi ve. Quando a irma viu 

dissi MAE E RITA! Ela tava cum a chinela de sola que chama currulepo e o brincu. A 

irma, mae 6 o brincu! A i ficarum toidim. A i o pade escondeu ela igual Sao Francisco 

do Canide. Num e iscundico? Eu fui, nessi dia eu fui. Tavum cunstruindu a capelinha. 

A i eu cunversei cum o padre tudim, qui mae fez essa prumessa e eu quiria pagar, ai ele 

dissi: eu num cunverso voce purque ta cum roupa sem manga. La ninguem usa roupa 

sem manga, e roupa bem comportada, im Patu, senao, nao entra na igreja. A i eu contei 

a historia. A i ele dissi: nao tem esse milagre de cabelo, purque cabelo nace em toda 

parti do coipo da pessoa. Ta vendo Cuma e. Ta vendo a genti so vai. (/) Pensum qui eu 

num sei falar. A i ele dissi eu agora to fazendo a capelinha dela de um ismola e ta pagu. 

A i eu fui cheguei perto do prefeio pidi o dinheiro ele me deu e eu dei. Era o prefeito 

de. O nome da minha mae era Isabel e meu pai Ozildo. Pois e Santa Rita.(xxx) O 

povo nu Rio Grande bota muito o nome das fia de Rita de Cacia, pur causa de Santa 

Rita. O povo tem muita devogao pela santa ai chama as fia de Rita de Cacia, Maria de 

Cacia. A i nessi tempo, faz muitos ano, num tinha pista, num tinha istrada ainda nao. 

Nem subia carro. A i me disserum qui agora na istrada de Patu ta subino carro. Quem 

passa ve a Serra im Patu. 
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9. E, antigamente, e eu era atacada dos nervo, ai qualquer situacao eu caia.eu me tratei 

dos meus nervo im Mossoro.foi um curador qui curou. Agora podi cair essi prediu ai 

atras qui eu nem ligo. Eu ficu so olhano. Eu trabaiava na cas das istudantes im 

Mossoro, qualquer coisinha qui dissessi eu ja tava caindu. Pois foi, bichinha. Num 

passei tres mes casada, porque nessa cabeca (gesto de que nimguem manda). Eu acho 

que quandu a genti tem qui passar uma coisa pela vida a genti passa, qui minhas amiga 

dizia Maria CE num vai casa nao? Eu dizia: Deus me livi.(/) O homi qui eu trabaiava 

cum ele, o prefeitu, governador ou, dizia: Maria purque voce num casa? Eu dizia: 

purque num tem tempo, num tem tempo. O sangue da gente qui faz mal as carne. A i 

quiria butar cabrestu neu. Meu primu. Eu dizia so teve um homi pra butar cabrestu neu 

e quandu eu sacudia caia longe, meu pai. Querenu mandar neu num quiria trabalhar, 

homi pegue o becu, num olhe nem pra tras. (risos). O boi solto, Neidinha, si Iambi dus 

dois ladu e um amarradu so labi dum. Isu ai quiria manda. Hum! (/) robarum meu 

panu da cama. Eu num queru qui lavi minhas roupa. A minina qui lava a roupa me deu 

dois lengol. (xxx) Socorro qui me da o sabao pa eu lavar minha roupa. Eu num queru 

nada daqui. (/) quandu eu me apusentei eu sufri pra me apusenta. Foi pur causa dessa 

perna. Vei ate uma equipe. Eu fui pra la Du Canide. Vei uma equipe de Joao Pessoa 

pra sabe quem era qui tava apusentadu.Neuma Brito, o irmao dela trabaaiva la na 

cheche, o pai daquela minina qui morreu de dengue hemorragi. Elvira qui mandou pra 

Sao Paulu e vei atestado qu'era dengue hemorragi. Subrim de Neuma. Eu cunheco 

aquele povu tudim. Tem um irmao de Neuma, Jodai, fez um cursu na Ispanlia. Ele 

mora im Fortaleza irmao de Neuma. 

10. Voce sabi ali onde eu morava. Pois e. Essa perna num tem mais nervo. Socorro e Elza 

trabaianu e eu lava pratu, roupa cum mininu no braco, num tem quem aguenti, ne. A i 

dona Fatima dissi: VA PRO ABRIGO. EU CUNHICI QUI A VOZ ERA ELA, EU 

SABIA QUI ERA ELA. SO UVI A VOZ. Eu andava aqui, num tinha essi dregau nao. 

Todus os meses eu comprava um lito de leite e trazia pra qui. Eu perguntei a Doca: 

Doca, tudu qui a genti da o obrigo recebi? Ele dissi: recebi. Eu vim passia aqui cum 

Socorro. Socorro nunca tinha andadu aqui. Era outa cunzinheira, mais num via dona 

Fatima, nem Gilberto. A i quandu eu vinha todus os mes. Seu Luiz fotografo essa 

semana vei aqui e eu falei a ele e ele dissi e certeza, e verdade. A i eu vinha trazia o 

leiti, batia, tocava na cigarra e dizia: a porta aa aberta pode entrar. Eu dizia: eu num 

vou entra sem ordi Du donu. A i a cunzinheira tava saindo, tava fazeno tratamento nos 
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denti. Vamus recebe dona Maria qui ela ta la fora. Eles vinha e eu intregava. TODUS 

OS MES. Mais eu sufri pra. VA PRU OBRIGO. Ai eu mandei o recado pra Socorro, 

Erismar. Pois e. Eu num vim acusta de politico (...) Mule, hoje eu ja soltei um bucadu 

de venenu, pur causa dessa qui chegou pru derradeiro. Ela valenti que da ordi neu, que 

da ordi im todu mundu, (...) ne pra dizer nada cum ela, o povu da casa gosta dela, num 

e pra dizer nada cum ela. Ela dormi no qauto cumigo. Voce num viu tem a malinha 

EU NUM BOTO MINHAS COISA NASQUELA GAVETA, NAO. Aquelas gaveta e 

so coisa de Gilberto. Aqueles quando. Aqueles coisa de lata qui vivia ai no chao, eu 

apanhei tudim e butei la nas gaveta. Eu boto as vezes um pano vei, um papel de 

banheiri. A minha vida e sozinha eu num tenho nada. Eu qui lavava minhas roupa. 

Agora e Nenem qui lava. Vamu Para pur aqui. Ta bom. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As lembrancas de Seu Severino Joel de Araujo 

i . Eu num lembro a idade, mais sei a data. Eu sou de trinta e tres, do dia cinco de 

novembo de trinta e tres. Faca as conta ai pra ve se num da mais de cem ano. Eu sou 

de Cajazeiras, morava aqui im Cajazeiras mesmo. Casei im Sao Jose de Piranhas. Fui 

pru'ma festa na Picada na casa de Joaquim de Mizae. (xxx). Naquela festa revolve na 

cintura, um trita e cinco, uma faca de gipua. (/) Na minha familia era cinco homi e 

cinco muie disposto, tudo trabalhador, dispostos. Eu num crici muito purque puxei a 

mamae, os outros era um metro e setenta, oitenta. Eu num passei pra para-quedista pur 

causa da altura. EU QUIRIA POUSA DE AVIAO AQUI. SIRVI O EXERCITO. 

NUM TINHA RICURSO. MAIS SABIA LER, ESCREVER E ESTUDAVA DE 

NOITE. Era oitenta rapaizote. Passei purque era isperto. Fiz o cuso e fui promovido a 

cabo. A i dissi: va busca sua isposa. A i vim de aviao pra Fortaleza e depois vim pra 

qui, pra Cajazeiras. A i foi, depois de dez anos, fui cunhece a moca, num era a(...) era 

normal, assim.... Fui leva pra cunhece meus pais,tudo. Ainda num tinha nem noivado. 

A i mae dissi (/) ela era morena, cabelo castanho, cabelo crespo. O NEGO, V A I 

CASAR CUM A CAIXA DA FARMACIA. Ela tava desmaiada mais dissi qui num 

tava. A primeira Jerusa Joel de Araujo e a segunda, Cariza Albuquerque de Araujo. 

Vivi treze ano cum ela, so naceu uma minina. Cum a primeira tres, duas minina e um 
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mininu. Vamu faze de lado. Eu dissi vamu muda de posicao pra ve si naci um cabra 

macho. O HOMI QUI FAZ A MULHER E A MULHER E QUI FAZ O HOMI. Intao 

pegou. Cada um tem qui fazer ficar gostano do negocio. Nao e o tamanho qui importa. 

Tinha colega meu qui cbutava a tualha de rosto. Num e assim. E quatoze, e quinze. 

Quatoze e assim e quinze e assim. A gente tem qui fazer. Mulher quando bota chifi no 

marido a gente sabi. (...) cada jogador qui joga num campo, na segunda vez ele ja ta 

sabendo onde tao os buracos. (/) eu l i num livro qui quando o homi goza o isperma 

quando sai correndo pur baixo do menbo num currida na vagina eles brigam pra 

entrar. Quando nace gemio, impto. Minha irma, qui Deus tem pena da alma dela, teve 

tres. Eles brigam e impatum. Tivi tres Edna, Mabel e Joel. Esse Joel era um metro e 

setenta de altura puxou a meu pai. A i o que se fez. Eu sai do Ri de Janero.(xxx) meu 

pai deixou um no Ciara, na Paraiba naceu mais dois. Geraldo pro Ciara. (xxx) 

Eu brincu carnaval todu ano. Brincu carnaval no Ri de Janero. Cum peruca, cabelo 

longo, eu de saia e sutia. (xxx) um cabo da policia sivil e outo do exercito. La no Ri de 

Janeiro. Ele todo fardado. Aqui, assim. Vamu tira as minina pra dangar. Eu puxo do 

pe isquerdo aqui, o direito ali. Eu fui troquei de sapato, isso aqui e buracha (referindo-

se a bota). Meu sapato era Zuca Bras. Tem a marca Zuca Bras e tem o sapato. Quando 

eu voltei. (/) teve uma festa aqui de Sao Joao. Dona gloria mandou a morena me tira 

pra dangar. Ela, ali, ficou na dela. Olhei, eu tava cum'a morenona. Meu sapato era 

alto. A i trinta e oito de bustu. Tem trinta e oito, trinta e seis, quarenta. Maria da gloria 

ficou assim. Eu disi: que dize qui ninguem pode conversar cum ninguem, aqui nao. 

Iscundido num tem graga. Eu gastei vim pra qui tirei quinhentos real da caixa 

economica. (/) Edna ta no Ri de Janero, Mabel no Ri de Janero e Sivirino Joel de 

Araujo, essi num sobi nigocia. Ficou so Edna qui vem me visita. Puxou a mim. 

QUANDO EU DIGO EU FACO. EU FACO. Ela so tem um fi. EU DIGO: NUM 

QUERA MUITO FI, IVITI . Ate dois mes si toma coca-cola im gijum, natural e 

provoca. Dismancha tudo. Pra num dize qui eu to mitindo. Tu pega um pedago de 

carne e coloqui numa piri e boti um pouquim de coca-cola, num precisa buta pra 

cubrir nao. Num demora poucas hora, ela, num tem mais nada. PODE EVITA. PRA 

QUE MUITO FI? Meu irmao teve so um fi. Diz qu'eu sou farista. Mais nao na frenti 

da mulhe (xxx). A primeira cum dez ano de casado morreu de banha. Ela caiu, 

dismaio quando era sorteira.intao, coragao. (/) o caba qui bati na milhe eu bato nele 

tambem. Eu vim busca ela (a segunda mulher) levei ate a sogra. A minha sogra quiria 
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qui eu assinasse o termo de responsabilidade pra fazer a cirugia de catarata da vista. 

Eu num assinei nao. Ela assinou e morreu da cirigia. Dessa so uma filha. Eu fui visita 

agora nesse ano passado. Mais ta viciada. Ta cum cocaina maconha. (/) 6 Lidia. 0 qui 

foi? O qui Foi?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 LIDIA, QUEM TI VIU, QUEM TI VE. 6 MINHA FIA. TU TA 

AINDA CUM ESSE CABRA? Agora ela bate nele. E, ela e valente. Tem um genio. O 

nome dela e Lidia Albuquerque de Araujo. Albuquerque e pur causa da mae. Quando 

e minina o segundo nome e da mae, e quando e homi e do pai. Papai era Joel Vicente 

de Araujo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. Eu gosto daqui.( ) purque, mais num e(...) qui e um lugar piqueno e num pode 

namora. Tem qui ser iscondido pur causa de Gilberto. (/) ai eu dissi: quem foi o 

primero? Foi Valdice meu irmao? (/). Eu trabalhava cumu diarista na universidade 

cum dotor Ze Leite, eu acho qui voce ja uviu falar. Chagas Amaro era o incaregado de 

la. Seu Ze Leiti o diretor. Trabalhei quatro ano cum ele, num pode ficha purque. (xxx) 

Eu fazia varias operacao na maquina de iscreve. Na hora. Si fosse conta as historia do 

meu trabalho. Era muita putaria. Eu faco amizade e todo ambiente qu'eu consigo. (/) 

EU JA FUGI DAQUI DUAS VEZ. EU NUM SOU PRISIONEIRO. AQUI PRA M I M 

PARECE UMA PRISAO. E O LAR DOS IDOSU, TA A L I ISCRITO. Tava na hora 

da merenda. Eu troquei de roupa.(...) Visti duas roupa. [ ] e passou um carro. A i tiriri 

Cajazeiras. E. Cajazeiras. O qui ta fazeno aqui? Eu vim aqui na casa da minha filha. 

Chegou na Camilo de Holanda. Eu, pare aqui. Tivapi, tivupi. Tem a principal e a 

Camilo de Holanda, a outa passa im frente a igreja Catedra, Nosa Sinhora da Piedade. 

Eu to deveno uma promessa la. Ce que qui eu leve voce la na igreja nossa senhora da 

Piedade? Passi. Se eu consiguisse a transferencia. E nossa Sinhora da piedade aceitou. 

4. Eu vo casar cum voce. Agora se voce de bobeira.(...) A i fui la no bancotirar o dinheiro. 

(/) Ela e de vinte e quato e eu sou de trinta e tres. Nove ano de diferenca, nove nao. 

Vinte e quato pra trinta e tres. Onze ano de diferenca. Cariza, Cariza nao, Gloria. 

Cariza era outa. (xxx). EU SOU FARRISTA, PURQUE E BOM. Bebo, mais num 

robo, num furnu. Nois morava no Miranda. Tem Miranda, Barrera, Martins. Distancia 

pra Cajazeiras, dizoite quilomentro.mamae dissi qui nois andava a pe. Sandalinha de 

sola, (xxx) fugi, cume o nome? Eu me ariei. (...) no sangrado. Tem o istadual, ne? Sai 

ali onde mora meu irmao. (/) eu vo ajeita o documento. (...) eu tinha tres casa, vindi 

uma pra ajeita o interro da mulhe. A segunda. Faz dois ano. Foi im setenta e nove. 

Vinti e seis de julhu. (/) PAPAI NUM INSINOU ISSO NAO, MfNHA FILHA. 
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VENDENO MACONHA, COCAINA. RESULTADO. DEIX'ELA PRA LA. (/) 

Gloria ganha uma mixaria, e professora. Acho qui num e nem um salario. pareci e di 

prefeitura. Pense numa mulhe trabalhadora. (xxx) eu perguntei: o que ce vai faze dessa 

casa qui tu tem? Ela dissi: vo vende, comprar outa mais no cento. (...) eu vo recebe 

uma bolada ai. Ta pa sai. Vo compra um aviao. (risos). (xxx) o homi e a mulhe sao 

diferente. Tem homi qui gosta de pe. (...) tem qui si acerta. Tem qui ser pu resto da 

vida. A mulhe tem qui aprende dancar. EU PRETENDO CASAR, QUE ISSO. EU SEI 

OS COIDOS MALICIOSU E USO U M POUCO DA PSICOLOGIA. PISCA ESSE, 

DEPOIS ESSE E FAZ ASSIM. (gesticula passando a lingua sob os labios). Aprendi 

cum a psicologa. E. 

Me de a camisa qui voce rasgo. O VEI FAZENDO BATUQUI DEZ HORA DA 

NOITE. Tava pintano ai uma linha horizontal assim, outa vertical assim (no dia da 

entrevista o abrigo estava sendo pintado). (/) Joel num confia. NUM TEM MOTIVO. 

E a camisa qu'ele robo? Vo na delegacia falar cum delegado. Peca de roupa e furto. 

EU SEI QUI EU JA FUI CABO DE EXERCI. E FURTO TA NO CODE VINTE E 

NOVE. (/) vamu juntar os trogu. Voce ganha tanto. E uma mixaria. Parece qui e na 

prefeitura qui trabalha. Toma conta de aluno. Tem paciencia dimais. Num pode te fi. 

A idade ja passou. Tem qui se e assim. (/) no tempo de Trancoso os capatazes dele 

vinha. Num tinha o qui cume. Matari uma mulhe, ai um pegou uma peixeira e cortou 

um pedaco do grilo. Butou num ispeto de pau.num tinha sal nem nada. Ai dissi cherim 

isquisito. E o cheiro dela,forte. Do priquito da moga qui matarum. Pra cume purque 

num tinha outa coisa. Foi no tempo do cangago. E. (risos). (/) Eu lavano a caixa d'gua 

la das Popular. Ela piquininia, e mae dela. Come qui pode tu se professora, rapaz.ai 

nego. O que? Combinou cuns caba? (...) Caba senvergon. (...) Nas Casa Popular, 

subino la pra cima. LEDA ERA A PIRANHA LA DO BARRU SAO JUSE. Eu morei 

naquela rua qui tem a padaria de seu Joao. Saiba nigucia, rapaz. Tinha um nego do pe 

chato qui fardadu tumaza coca-cola acumpanhado cum cachaga. O cara de Fortaleza. 

NO RI DE JANERO, FAVELA, MACONHA, COCAINA. Tava uma pessoa 

passando (xxx). Hei, Chico Martins morou, moramo vizim cum vizim no Miranda. (/) 

ta pisano no meu sapato, sapato meu e ingrachado, essa bota aqui e purque eu so 

guarda aqui. MEU COMPORTAMENTO E BOM, OTIMO. OS DOIS. NAO E 

EXCEPCIONAL PURQUE NAO TEM O CODIGO. NAO TENHO NADA, NADA, 

NADA. FICHA LIMPA. SO ANDO SOZINHO. CASO AINDA ESSE ANO (- - -) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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pode fica so dano ordi ai.eu vo, essi fina de semana la pidi a mao dela. Im Chico 

Martins, si eles cunsintir. Eu noivo cum ela. Ela sabe. EU QUERO CASA. NUM 

QUERO FICAR NISSO AQUI, NAO. Aqui num tem graca nao. Eu trabalho aqui na 

portaria, mais pagamento, num sai nao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"«8&KSS8?t  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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