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RESUMO 

A presente dissertacao tern como tema uma proposta de abordagem da 

entrevista como conversacao. Seu objetivo e propor uma metodologia mais racional para 

analise de entrevistas realizadas com fito de formacao de banco de dados para pesquisas em 

Ciencias Sociais. Para isto propoe que estas entrevistas sejam abordadas como o produto de 

uma interacao social, tomando-se em consideracao o jogo de forcas sociais que as 

perpassam e demonstrando que a entrevista nao pode ser encarada como uma tecnica 

neutra, um mero instrumento de coleta de dados, mas sim um espaco de negociacao e 

conflito, devendo assim ser analisada. 

Para tanto, analisaram-se entrevistas abertas realizadas por mestrandos do 

programa de pos-graduacao em Sociologia Rural oferecido pela UFPB seguindo os 

pressupostos da Etnomedologia da Fala e da Analise da Conversacao. 



ABSTRACT 

The present dissertation has as a theme a proposal of approaching interview 

as a form of conversation. The objective of this is to propose a more rational methodology 

for analysing interviews that aims to form a bank of data for researches in social sciences. In 

this sense, it proposes that these interviews should be approached as the product of a social 

interaction, taking into account the set of social forces that underline them and showing that 

the interview cannot be faced as a neutral tecnique, amere intrument of data collection, but 

as a way of negotiation and conflict, to be analised as such. 

Therefore, open-interviews realised by M.A. students of the post-graduation 

program in rural sociology given by UFPB were analised following the theorethical 

backgrownd of the etnometodology and analysis of conversation. 



CAPITULO I 

INTRODUCAO 

1.1 - Colocacao do Problema 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA presente dissertacao tem como tema a organizacao seqiiencial e 

topica de entrevistas cujas falas sao compartilhadas ou co-produzidas por 

sociologos e seus informantes e tem por objeto de estudo atos de fala em 

formato "entrevista*', analisados sob a otica da Etnometodologia, implicando 

numa proposta de abordagem da entrevista como conversacao. 

Nas abordagens tradicionais sobre entrevistas, os pequenos mal-

entendidos que surgem durante a producao destas, assim como outros 

pequenos problemas como hesitacoes, silencios, divagacoes, etc. sao tidos 

como perturbacoes a serem superadas pelo entrevistador. A grande maioria 

dos manuais de pesquisa de campo aconselha que se limpem as transcribes 

das entrevistas dos chamados elementos "perturbadores", antes de ser 

iniciada a analise dos dados propriamente ditos. 



Normalmente, tais problemas sao tidos como evitaveis, sendo sua 

alta frequencia devida a inexperiencia do entrevistador ou a ma-vontade do 

entrevistado. podendo ser este ultimo problema contornado por um 

pesquisador bem preparado.Tambem, nas analises tradicionais de entrevistas, 

pouca ou nenhuma importancia e dada a fala do entrevistador, sendo esta 

negligenciada na transcricao, que ignora elementos indiciais tipicos da fala, 

relevantes para a interpretacao da mensagem que esta sendo veiculada. 

Pretendemos, neste estudo, enfatizar que, tanto os elementos 

indicativos de perturbacoes na comunicacao, quanto a fala do inquiridor sao 

elementos riquissimos para o analista e nao apenas escolhos a serem 

"higienizados" ainda na fase da transcricao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 - Pressupostos Teoricos 

A comunicacao \'erbal e um fato que transcende o puramente 

linguistico e se constitui num ponto fulcral das relacoes sociais, nao 

escapando da infiuencia da organizacao geral da sociedade, nem de seus 

interesses economicos e politicos. Muito pelo contrario, ja que se trata do 

principal instrumento que permite a relacao entre os individuos, sendo o 

principal veiculo da ideologia, seu estudo deve ser feito sempre considerando 

o contexto social onde ocorre. O que significa que a comunicacao verbal nao 



deve ser desconsiderada quando se pretende estudar a sociedade e a 

ideologia, pois exerce um papael importante e essencial nas relacoes sociais 

(BAKHTIN, 1979) 

Toda interacao verbal envolve um conironto de valores entre os 

falantes. este confronto pode-se manifestar sob a forma de acordo ou 

desacordo, resistencia ou colaboracao entre as partes, refletindo a 

organizacao social em que estes estao inseridos (SIGNORTNT, 1991: 127). 

Isto posto, a comunicacao deve ser vista como uma atividade social 

que exige esforcos coordenados dos individuos e que requer conhecimentos 

e habilidades que vao alem da competencia gramatical (GUMPERZ, 1982). 

Assim sendo a construcao do sentido do ato de fala depende da 

intersubjetividade dos saberes por parte dos individuos em contato, que 

devem fazer juizo sobre o saber do outro, criando assim um "filtro construtor 

de sentidos", sendo mais ou menos explicito, construindo ou interpretando o 

ato de fala desta ou daquela maneira, segundo o que imagina do saber do 

outro (Cf CHARANDEAU, 1983: 22-24). 

Ja que a construcao destes juizos depende dos conhecimentos 

partilhados e da comunhao de vivencias, perturbacoes na compreensao serao 



frequentes em interacoes assimetricas, sobretudo quando os participantes sao 

parceiros eventuais ou representantes de grupos sociais diversos (Cf 

SIGNORINI, 1992). 

Entretanto, nao se deve atribuir estas perturbacoes a variaveis de 

ordem superficial como, por exemplo, a pronuncia ou a organizacao 

sintatica, ao menos quando se trata de interacoes de membros de uma mesma 

cultura, apesar da diferenca dos indices de escolarizacao ou de origem socio-

economica (Cf ORLANDI, GUIMARAES et TARALLO, 1989). As 

perturbacoes no processo comunicativo nao sao acidentais, mas provem de 

maneiras diferentes de ver o mundo (Cf PECHEUX, 1988). 

Por isto, deve o analista preocupar-se mais com a natureza e a 

qualidade dos conhecimentos que estao sendo partilhados do que com a 

estrutura presente na interacao, embora nao se deva desconsidera-la. No 

entender de Marcuschi (1986:6), deve-se partir da organizacao 

conversacional nao para ficar nela, mas para chegar aos processos 

cooperatives presentes na atividade comunicativa, partindo da "organizacao 

para a interpretacao". 
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O corpus deste trabalho se constitui de cinco entrevistas gravadas 

em fita cassete durante o primeiro semestre de 1994 nas localidades de Brejo 

do Cruz e Bananeiras, sendo a primeira localizada na microrregiao de Catole 

do Rocha (89, IBGE) e a segunda na microrregiao do Brejo Paraibano (98, 

IBGE), ambas no Estado da Paraiba. 

As gravacoes foram realizadas por mestrandos do curso de 

Sociologia Rural oferecido pela Universidade Federal da Paraiba, com vistas 

a formacao de um banco de dados para suas respectivas dissertacoes de 

mestrado. Tais entrevistas foram cedidas voluntariamente pelos 

pesquisadores apos a defesa e aprovacao de suas dissertacSes. Assim sendo, 

nao houve durante a sua realizacao nenhum controle ou orientacao com 

vistas a reutilizacao das entrevista neste trabalho. 

No papel de entrevistados, participaram pequenos produtores rurais 

e moradores das redondezas das cidades visitadas. A variavel considerada foi 

o grau de letramento, sendo todos os informantes deste grupo "iletrados" ou 

"semiletrados . 



A consideracao do grau de letramento foi devida a sugestao de 

Signorini (1991, 1992) segundo a qual quanto maior a diferenca de 

letramento entre os interlocutores, mais notavel a dificuldade de 

comunicacao entre eles. Assim sendo, tomamos como pressuposto que 

indices de desentendimento e problemas de comunicacao seriam mais 

facilmente detectaveis quando da entrevista participassem representantes de 

grupos extremos em termos de escolarizacao, isto e, de um lado pos-

graduandos e de outro pessoas praticamente sem educacao formal.. 

Dentre as cinco entre\'istas analisadas, ha do is grupos (de 

entrevistas), um em que o discurso e compartilhado por homens (homem 

falando para homem) e outro em que os atos da fala sao trocados por 

mulheres (mulher falando para mulher). 0 primeiro grupo trata da difusao da 

apicultura no Brejo Paraibano e a segunda tematiza a construcao da 

identidade da mulher sertaneja atraves do trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1-.4 - Metodologia 

O primeiro passo para o estabelecimento do corpus foi solicitar a 

pesquisadores ligados aos mestrados de Sociologia Rural e Economia Rural, 

quer professores, quer alunos, que nos cedessem gravacoes de entrevistas 

por eles realizadas no curso de suas investigacoes. Nesta fase, encontramos 

bastante resistencia de alguns pesquisadores neste sentido, mesmo 



esclarecendo o objetivo de nosso trabalho e encarecendo que manteriamos o 

sigilo que prescreve a etica. Apenas tres pessoas se dispuseram a nos ajudar 

franqueando suas entrevistas. 

Irifelizrnente, nao pudemos aproveitar as entrevistas oferecidas por 

uma destas pessoas por se tratar de um individuo de origem estrangeira, o 

que poderia interferir na homogeneidade da amostra, alem de que se 

tratavam de entrevistas fora da Paraiba e realizadas em anos muito anteriores 

as outras. 

A seguir, as entrevistas foram escolhidas observando o grau de 

letramento do entrevistado, pois, como ja discutimos, seria onde haveria mais 

chances de serem verifkados problemas de compreensao e nos quais se 

poderia mais facilmente identifica-los. 

Feito isto, as fitas foram transcritas segundo criterios apontados por 

Sacks, Schegloff e Jefferson (1974), com modificacoes sugeridas por 

Marcuschi (1986 e 1992). apresentamos a seguir as caracteristicas desta 

transcricao. 



1.4.1 - Sistema de Transcricao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O sistema de transcricao adotado e "eminentemente ortografico, 

seguindo a escrita padrao" (MARCUSCHI, 1986: 9) com notacao de 

pronuncias diferentes da padrao (ne, ta, trabaio) quando notaveis ou 

realmente divergentes. Assim sendo, palavras como "mas", "nos"', "enxada", 

se grafam desta maneira, embora a pronuncia seja "mais"', "nois", "inxada", 

pois esta e a pronuncia geral mesmo entre pessoas cultas e em situacoes 

formais. Por este mesmo motivo, as vogais "o" e "e" finais quando 

representam as reduzidas Av/ ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1)1 em finais de palavra ou monossilabos 

atonos foram mantidas, assim como o "1" para representar a semivogal /w/ e 

o "r" final das palavras mesmo quando nao pronunciado, especialmente nas 

desinencias verbais, seguindo a pronuncia geral do Brasil. A palavra "que" 

foi grafada "que"ou "qui" conforme a pronuncia real que aparece na fita, 

tendo em vista que ambas as formas aparecem, as vezes, em um mesmo 

turno. 

Contracoes de palavras foram grafadas sem apostrofo ('), por este 

sinal estar resen'ado a outra funcao que veremos adiante. 

Os falantes foram identificados com siglas. SI e S2 para os 

socio logos e II , 12,14,15,16 e 17 para os informantes. Antes de cada turno 



aparece, entao, a sigla correspondente ao falante seguida de dois pontos (:). 

Nao foram cortadas as palazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\Tas no final de cada linha nem foram utilizadas 

maiusculas no initio dos turnos. 

Foram usados colchetes duplos ([[) para indicar o initio de um 

turno simultaneo, e o colchete simples ([) para indicar sobreposicao de 

vozes, isto e, quando a coincidencia de vozes nao se da desde o comeco do 

turno. Quando a sobreposicao ocorre num ponto determinado do turno e 

para, foram utilizados colchetes, abrindo e fechando ([]). 

As pausas foram marcadas com tres pontos (...), nao se distinguindo 

entre pausas curtas, longas ou medias, o que poderia interessar a algum 

outro estudioso que se detivesse neste aspecto da conversacao, mas que no 

momento nao nos pareceu relevante. 

Palavras supostas, isto e, nao completamente inteligiveis na fita, mas 

imaginaveis no contexto, foram incluidas dentro de parenteses (palavra). As 

partes ininteligiveis foram representadas por parenteses vazios ( ) 

medindo cerca de seis a oito espacos. 
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0 truncamento de unidades do discurso, de qualquer extensao, foi 

representado por meio de uma barra inclinada (/) posposta ao elemento 

truncado. 

A pronuncia mais acentuada de palavras ou silabas foi marcada por 

letras maiusculas. As maiusculas tambem foram usadas para indicar o initio 

de nomes proprios, abreviaturas ou siglas, como se faz na escrita normal. 

0 alongamento de vogal foi representado pela posposicao de dois pontos 

(:) a silaba da qual a vogal alongada e o centro. Este sinal pode ser repetido 

duas ou tres vezes dependendo da duracao do alongamento. 

Comentarios do analista foram colocados entre parenteses 

duplos (( )). Podem vir durante o turno ou entre turnos. 

Uma palavra pronunciada silabadamente teve suas silabas separadas 

por hifens (-). Ocorrendo de uma palavra ter uma parte pronunciada 

silabadamente e outra correntemente, somente as silabas destacadas foram 

separadas. Usa-se o hifen tambem para indicar gaguejos em silabas iniciais de 

palavras. 



Usa-se uma aspa simples ou apostrofo ('), para marcar a subida leve 

da voz. Uma entonacao de subida rapida, caracterfstica das perguntas em 

Portugues e marcada por um ponto de interrogacao comum (?). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O ponto (.) somente e usado para marcar abreviaturas de nomes 

proprios, quer dos falantes, quer de pessoas citadas por eles, com o objetivo 

de preservar suas identidades. 

Nos exemplos no corpo do trabalho, a transcricao partial e indicada 

por tres pontos dentro das barras inclinadas (/.../), especialmente para indicar 

que se esta transcrevendo um trecho do turno. Supressoes de um ou de 

varios turnos sao sinalizados por uma linha horizontal preenchida por 

pontinhos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.2 - Analise 

A analise das entrevistas transcritas pelo sistema acima descrito 

segue os pressupostos ja enunciados, alem de outros a serem indicados no 

decorrer do texto. 



1.5 - Outras Consideracoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho tem como objetivo contribuir para a compreensao das 

perturbacoes linguisticas causadas pela assimetria social como um indice 

revelador de diferencas verificadas entre os grupos sociais, fornecendo a 

Sociologia um instrumento valioso de analise. 

A abordagem de inspiracao etnometodologica e nova quando 

aplicada a conversacao, havendo ainda poucos trabalhos a respeito, 

principalmente sob a abordagem que pretendemos dar a este trabalho. 



CAPITULO II 

PROPOSTA PARA UMA ABORDAGEM 

CONVERSACIONAL DAS ENTREVISTAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Antes de comecarmos a estudar a entrevista, e preciso refletir sobre 

o que estamos tratando. 

Em primeiro lugar, e necessario riotar que por "entrevista*' podemos 

entender tanto o processo, a tecnica de pesquisa, quanto o seu produto, ou 

seja, um documento, convenientemente registrado e pronto para analise. 

Assim sendo, um estudo sobre entrevistas tanto pode versar sobre o 

processo quanto sobre o produto deste processo, ou sobre ambos. 

Por uma opcao metodologica, ja que escolhemos trabalhar com 

entrevistas realizadas para outras pesquisas e sem perspectives de 

reutilizacao, nao acompanhamos o andamento da entrevista, dai centrannos 

nossa analise na construcao deste processo atraves das pistas que nos dao o 

registro final destas entrevistas.Assim sendo, apesar de so termos dispom'veis 
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a informacao que o registro nos oferece, o verdadeiro objeto do nosso 

estudo e o processo interacional que o gerou. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 - Evolucao da Entrevista nas Ciencias Sociais 

A maior parte dos autores que tratam das tecnicas de pesquisa em 

ciencias sociais, consideram a existencia de tres tipos basicos de entrevista, 

ao menos sob o ponto de vista historico. Sao eles, a entrevista muito 

estruturada, a entrevista pouco estruturada e a entrevista nao-estruturada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.1 - A Entrevista Pouco Estruturada 

A primeira a ser usada foi a entrevista chamada "pouco 

estruturada". Neste tipo de entrevista, o entrevistador ou e o proprio 

pesquisador, ou uma pessoa que conheca profundamente a questao a ser 

estudada. Isto se da porque a entrevista segue apenas um roteiro basico 

sobre as informacoes que se queiram recolher. Este roteiro deve ser flexivel e 

suficiente para incluir perguntar que forem ocorrendo ao entrevistador 

durante o processo de entrevista, dai a importancia de que este tenha 

condicoes de avaliar por si mesmo quais perguntas seriam relevantes na 

situacao de fala.. 



Este tipo de entrevista era comum no infcio do seculo, como 

apontam Goode e Hatt (1977:239), que a chamam entrevista "qualitative*'. 

Com o passar do tempo, comecou-se a por em duvida a cientificidade deste 

tipo de entrevista por dois motivos basicos, a dificuldade em reproduzi-la e a 

impossibilidade de comparacoes quantitative serem realizadas atraves delas. 

Durante uma entrevista deste tipo, o entrevistador ia anotando 

apenas o que lhe parecia relevante no momento, nao havendo como registrar 

a entrevista para uma analise menos "impressiomstica" ou para usa-la como 

prova de uma afirmacao ou ilacao no corpo do trabalho. 

Selltiz (1965:247), ja na decada de 1960, aconselha que este tipo de 

entrevista fosse registrada, quando possivel, em notas taquigraficas com o 

cuidado de se tirarem copias "carbono", ja que estudos com frtas de 

"ditafone" eram ainda meros experimentos e o registro sonoro com 

equipamento cinematografico inexeqiiivel, tanto do ponto de vista tecnico 

quanto do economico. 



2.1.2 -A Entrevista Muito Estruturada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com o desenvolvimento do Funcionalismo, especialmente em seu 

ramo norte-americano, a obsessao pela quantificacao tomou conta da 

Sociologia, ate mesmo entre autores de outras correntes. 0 subjetivismo da 

entrevista como havia sido entendida e praticada ate entao nao podia mais 

agradar. As exigencias de homogeneidade e comparatividade surgidas a 

partir da decada de 1930 nas ciencias sociais tinham de ser atingidas tambem 

pela entrevista. Para isto criou-se a entrevista muito estruturada, ou 

quantitative, que nada mais era que um questionario aplicado oralmente. 

Anteriormente este instrumento havia sido encarado como uma 

maneira de se levar o questionario a pessoas analfabetas. Em 1880 Marx o 

tiriha utilizado assim, como nos indica Thiollent (1981:116). Entretanto, 

como uma entrevista pode ser definida como um interrogatorio direto do 

iriformante pelo pesquisador, este questionario oralmente conduzido passou 

a ser encarado como entrevista. 

Neste tipo de "entrevista"', o entrevistador nunca poderia ser o 

pesquisador, pois a ordem e o conteudo das perguntas nunca poderia ser 

mudada, em nome da homogeneidade. 



Uma vez atingida a homogeneidade, a comparatividade estatistica 

estava apenas a depender do numero de entrevistas realizadas. Deste modo, 

os funcionalistas pensaram ter criado um instrumento "cientifico", isto e, 

livre de subjetividades e imprecisoes que substituisse as antigas entrevistas 

pouco estruturadas ou qualitativas. 

Logo, porem, surgiram criticas a este modelo. Thiollent (op.cit.:79), 

aponta como problemas deste tipo de entrevista o seu carater fechado, a 

pobreza das respostas, o desconhecimento, por parte do entrevistador, dos 

quadros de referenda da pesquisa e a inducao das respostas pela formulacao 

da pergunta. Thiollent, alias, chama a este tipo de entrevista de "diretiva". 

As principais criticas sobre este modelo de entrevista se referem as 

pretensas qualidades de objetividade e homogeneidade. 

Contra a objetividade, Goode e Hatt (op.cit.: 240-242) apontam 

que os indicios "subliminares"' durante a entrevista sao muito importantes, 

levando o entrevistador a responder tentando corresponder as expectativas 

do entrevistado. O entrevistador, mesmo que tente se disciplinar para nao 

influenciar o entrevistado, so conseguira faze-lo com um sucesso muito 

relativo. 



Nao so problemas "subliminares*', isto e, que escapam a primeira 

vista, interferem na objetividade da entrevista. Berreman (1980:122ss) ja 

demonstrara como os informantes se comportam de modo diferente, dando 

as vezes pistas em direcao oposta dependendo do que eles gostariam que o 

entrevistador soubesse ou nao, segundo a posicao social atribuida ao 

pesquisador, ou da imagem que gostariam que este tivesse deles. Deste 

modo, o elemento subjetivo sempre permanecia, apesar de mascarado pela 

generalidade das perguntas e do carater fechado das respostas. 

Tampouco a homogeneidade deixou de ser atacada como atributo 

desta tecnica. Em primeiro lugar, como notou Selltiz (op.cit.: 278ss), a 

situacao do respondente geralmente e diferente, em tennos psicologicos, de 

todos os outros entrevistados que constituem o universo da amostra, um 

pode estar com pressa, outro nao, um pode estar doente, outro em pleno 

gozo da saude, etc.. Todos estes fatores, sem duvida, irao influenciar as 

respostas de uma maneira ou de outra, mesmo que se tratem de membros de 

um mesmo grupo social, entrevistados ao mesmo tempo. Para se conseguir 

uma completa homogeneidade de respostas, dever-se-ia proporcionar aos 

entrevistados um ambiente homogeneo, condicoes fisicas e psicologicas 

homogeneas, etc., onde a unica variante possivel fosse a focalizada no estudo 

que se estivesse realizando, o que se mostra virtualmente impossivel. 

Outro fator, mais sutil, apontado por Michelat (1981: 191ss) contra 

a pretensa homogeneidade da entrevista muito estruturada ou diretiva e o 



afastamento entre a significacao que o pesquisador da a pergunta e a 

significacao dada a ela pelo entrevistado, ja que neste tipo de entrevista, o 

entrevistador, mesmo que para isto tivesse capacidade, nao pode esclarecer 

ou pedir esclarecimentos sobre termos, expressoes ou mesmo ideias 

ocorridos durante a entrevista. Isto implica em uma nao correspondencia da 

dimensao que o entrevistador daria a questao e a dimensao dada pelo 

entrevistado. 

Este ultimo aspecto, alias, era bem conhecido pelos pesquisadores 

que usavam este instrumento de pesquisa, pois, na maioria das vezes tinham 

de recorrer a entrevistas pouco estruturadas para esclarecer o que os 

informantes haviam compreendido por esta ou aquela questao. 

Assim sendo, nao raro, para cada entrevista diretiva ou muito 

estruturada eram necessarias duas entrevistas pouco estruturadas, uma no 

initio, como levantamento e teste de questoes a serem apresentadas e uma 

no final para esclarecimento do significado das respostas obtidas. Este fato 

levou muitos pesquisadores a colocarem em questao a natureza e a utilidade 

da chamada entrevista muito estruturada. 



2.1.3 - A Entrevista Sem Estrutura zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo Kandel (1981:169ss) a entrevista sem estrutura, ou nao 

diretiva, foi criada pelo psicologo Carl Rogers para fins terapeuticos. 

Posterionnente, em 1945, o proprio Rogers apoiou seu uso em enquetes de 

opiniao. 

A tecnica se baseia no postulado de que o entrevistado e mais apto 

a explorar o problema que o entrevistador (NflCHELAT, op.cit.:191). Assim 

sendo, em princfpio, dever-se-ia permitir ao entrevistado escolher nao so o 

tema da entrevista, como tambem dar-lhe a palavra o maior tempo possivel, 

fazendo perguntas somente para estimula-lo ou para averiguar a 

compreensao do que fora dito. Como aponta Thiollent (op.cit.:81), esta 

tecnica exigia um alto grau de atencao, intuicao e bom senso por parte do 

pesquisador, que deveria ser forcosamente o entrevistador, mas apontava 

grandes vantagens, em termos de profundidade e qualidade sobre sua 

coetanea, a entrevista muito estruturada. 

Usada primeiro por pesquisadores interessados no ensino e na 

aprendizagem, rapidamente este instrumento ganhou adeptos entre 

psicologos sociais, folcloristas, antropologos e etnologos, nao so de linha 
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weberiana, como tambem estruturalistas como Sapir, Mauss e Levi-Strauss 

(id.ib.:85-86). 

Apesar de ainda hoje ser usada em sua pureza original, 

principalmente quando o pesquisador se interessa pelas chamadas "historias 

de vida", este tipo de entrevista passou rapidamente a sofrer modificacoes na 

pratica. 

Em prime iro lugar, notou-se que ha via uma diferenca fundamental 

entre a entrevista nao diretiva ou sem estrutura usada na psicanalise e a 

usada na sociologia, uma vez que no primeiro caso, era o paciente quern a 

solicitava, e na segunda, era o entrevistador. Alem disto, a relacao entre o 

psicanalista e seu cliente, assim como seu objetivo, e diferente da relacao 

estabelecida entre o sociologo e seu informante. Assim posto, passou-se a 

justificar a imposicao do tema da entrevista pelo pesquisador e nao pelo 

pesquisado. 

A seguir, sentiu-se a necessidade de se incluirem perguntas 

tematicas basicas para orientar a direcao da entrevista, assim como planejar 

sua duracao, etc.. Assim sendo, no final da decada de 1960, a entrevista sem 

estrutura ja dera lugar a um tipo de entrevista pouco estruturada semelhante 



a que havia desde o inicio do seculo, com a diferenca de ser mais bem 

fundamentada teoricamente. 

2.1.4 - Fatores Extrinsecos 

Alem dos fatores acima apontados, intrinsecos ou tecnicos, outros 

fatores extrinsecos, tecnologicos e epistemologicos, interferirem na evolucao 

da entrevista dentro das ciencias sociais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.4.1 - Fatores Tecnologicos 

Hoje em dia seria impossivel imaginar a realizacao de uma 

entrevista sem conseqiiente registro mecanico, seja do som, seja do som e da 

imagem. Ate a decada de 60, como ja afirmamos, tal procedimento era 

virtualmente inexeqiiivel na pesquisa de campo. 

Com o advento dos gravadores de fita transistorizados, surgiu a 

possibilidade de se registrarem facilmente todas as entrevistas realizadas. Isto 



permitiu que nao so fosse afastada qualquer insinuacao de impressionismo ou 

ma-fe no levantamento dos dados, como permitiu ao entrevistador ter uma 

segunda opiniao de colegas nao envolvidos na realizacao da entrevista. Outro 

fator revolucionario, foi a possibilidade de se poder ouvir a entrevista 

quantas vezes se quisesse e quando se quisesse para se levantar dados que 

passariam despercebidos no "calor da conversa". Este fator fez com que a 

maior parte das criticas a entrevista pouco-estruturada, ou mesmo sem 

estrutura fossem, pelo menos parcialmente, afastadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.4.2 - Fatores Epistemologicos 

Alem das duvidas colocadas por varios autores sobre a objetividade 

e homogeneidade das entrevistas, especialmente pelos funcionalistas norte-

americanos, como ja observamos, outras objecoes de ordem epistemologica 

foram levantadas, tanto por estes mesmos funcionalistas, quanto por 

pesquisadores marxistas. 

Os funcionalistas, levando a extremo a concepcao durkheimiana de 

fato social como coisa, consideravam que o melhor metodo para se estudar 

estes fatos sociais era pelas marcas concretas e documentais por eles 

deixados. Ora, a entrevdsta, em ultima analise, nao pode averiguar mais que 

as impressoes que estes fatos deixam nas pessoas entrevdstadas, ou as 



representacoes destes fatos no imaginario coletivo. Por maior que fosse a 

amostragem, so se poderia, afinal, levantar uma especie de "subjetividade 

coletiva", o que, para muitos nao era suficiente nem desejavel. Assim sendo, 

aconselhava-se ao pesquisador so lancar mao de entrevistas quando nao 

fosse possivel conseguir dados por outros meios, de preferencia, 

documentais. 

Nao so os funcionalistas opunham objecoes as entrevistas, tambem 

os marxistas, durante varias decadas, desprezaram a utilizacao das 

entrevistas e enquetes em geral por considera-las burguesas. 

Apesar de Marx te-las feito em 1880 e Mao-Tse-Tung na decada de 

1940 e do proprio Lenin aconselha-las com o objetivo de evitar que a 

vanguarda se distanciasse das posicoes da massa, a partir da III 

International, principalmente por influencia stalinista, surgiu a posicao 

segundo a qual a unica coisa que se poderia levantar com as entrevistas seria 

um falseamento da realidade imposto as classes subalternas pela ideologia, 

no sentido marxista do termo. 

Para tais autores, uma das conseqiiencias metodologicas da 

aplicacao de entrevistas era levar a crer que a condi?ao e a consciencia de 

classe do entrevistado seriam tais como este as apresenta, gerando um 
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empirismo ingenuo incapaz de reconhecer a divergencia entre o pensamento 

e a pratica. 

Claro que, para rebater esta critica bastaria lembrar que o 

pesquisador nao baseia sua investigacao somente sobre a entrevista e que 

nao se pode conhecer a divergencia entre o pensamento e a pratica se nao se 

conhece o pensamento. Por isto, como diz Thiollent (op.cit.l 19), a partir da 

decada de 1960 os marxistas de varias correntes, especialmente os italianos, 

comecaram a revalorizar a entrevista como instrumento de pesquisa. Desde 

entao, as oposicoes as entrevistas vem dirninuindo bastante, sendo ela , no 

dizer de Nogueira (1975: 111) o instrumento mais usado em sociologia, 

desde a decada de 1970. 

2.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - A Entrevista como Conversacao 

Alguns autores de manuais de pesquisa de campo ou de trabalhos 

sobre metodologia nas ciencias sociais intuem ou deixam transparecer o 

carater conversacional, ou pelo menos dialogico da entrevista. 



Nogueira (op.cit.: I l l ) diz que a entrevista e "uma conversa 

orientada para um objetivo definido que nao a mera satisfacao que a propria 

conversa pode produzir". 

Goode e Hatt (op.cit.: 253) afirmam que a "entrevista, desenvolvida 

de maneira facil e natural, aproximando-se de uma corner sacao... estimula o 

proprio entrevistador..." 

Dada a nossa pretensao de se usar modelos de analise 

conversacional para analisarmos entrevistas, a questao da natureza 

conversational da entrevista deve ser posta de maneira mais clara e objetiva 

que nos autores que acabamos de citar, pois, para muitos, ela poderia ser 

vista como um monologo estimulado, ou a soma de pequenos monologos 

provocados pelas perguntas do entrevistador. 

De fato, ao nos depararmos com transcricoes de entrevistas em que 

as perguntas sao registradas de forma diversa das respostas, ja temos um 

indice de que algumas pessoas duvidarao de que a entrevista seja uma 

conversacao. Para estas, a entrevista sera uma mera variante do questionario, 

qualquer que seja seu tipo de estruturacao. 
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Para comecar, portanto, e preciso verificar quais sao as 

caracteristicas gerais da conversacao e discutir se, pelo menos a primeira 

vista, a entrevista pode ser colocada neste modelo teorico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1 - Caracteristicas Gerais da Conversacao 

Galembeck, Silva e Rosa (1990: 60), baseados em McLaughlin 

(1984), propoem duas caracteristicas basicas para a conversacao: a 

alternancia de papeis de falante e de ouvinte entre os participantes durante a 

interacao e ausencia de predeterminacao quanto ao tamanho ou a ordem dos 

turnos. Ja Marcuschi (1986: 15), baseado em Dittmann (1979), propoe nada 

menos que cinco caracteristicas estruturais basicas para a conversacao, que 

transcrevemos abaixo: 

"a) Interacao entre pelo menos dois falantes; 

b) Ocorrencia de pelo menos uma troca de falantes; 

c) Presenca de uma sequencia de afoes coordenadas; 

d) Execucao numa identidade temporal; 

e) Envolvimento numa 'acao centrada'" (MARCUSCHI, loc.cit.) 



Vejamos, inicialmente, se conforme estes postulados a entrevista se 

enquadra como uma tarefa conversacional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Alterndncia de papeis 

A exigencia de alternancia de papeis apontada por Galembeck, Silva 

et Rosa (op.cit.) e identica a condicao de ocorrencia de pelo menos uma 

troca de falante imposta por Marcuschi (item b); apenas formulada de modo 

mais preciso. 

A entrevista e composta por uma serie de turnos contiguos e 

alternados formados por pares de perguntas e respostas, como se sabe.. Sem 

pelo menos uma pergunta e impossfvel que haja entrevista. Dificilmente se 

poderia imaginar uma entrevista em que o mesmo falante perguntasse e 

respondesse suas perguntas ou que o entrevistador se recusasse a ouvir a 

resposta do entrevistado, passando de falante a ouvinte. 
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2.2.1.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Ausencia depredeterminacao do turno 

Quanto a extensao do turno, apesar de se imaginar que numa 

entrevista a resposta deve ser mais longa que a pergunta, isto nao se da 

obrigatoriamente. Muitas vezes uma pergunta longa recebe uma resposta 

laconica e vice-versa. Nao existe nenhuma predeteirninacao a restringir 

quantas palavTas se pode usar no maximo ou no minimo para a pergunta ou 

para a resposta como ocorre em certos questionarios escritos, por exemplo. 

Quanto a ordem dos turnos, pode parecer, a primeira vista que a 

entrevista a apresenta bastante rigida, com o entrevistador fazendo a 

pergunta, calando, ouvindo a resposta, esperando a passagem de turno e 

fazendo nova pergunta ou encerrando a entrevista. Tal nao acontece, como 

sera demonstrado no decorrer deste trabalho. A unica ordem preestabelecida 

parece ser a de o entrevistador ter direito ao primeiro turno, a partir dai 

verificam-se sobreposicoes de turno, turnos iniciados conjuntamente e 

intrusoes de falantes nao ratificados, caracterizando uma ordem livre, mas 

nao, naturalmente, caotica, como em qualquer conversacao. 

Outra observacao util seria a de que nem tudo que o entrevistador 

fala e pergunta e nem tudo que o entrevistado diz e resposta, como se vera 

adiante. 



Finalmente, outro indice de que os turnos nao sao predetenriinados 

e que o seu numero e variado. Nao existe um numero fixo de perguntas, 

como nos questionarios, por exemplo, pelo menos nos exemplos que 

compoem nosso corpus. Assim sendo, podemos ter entrevistas bastante 

longas ou bastante curtas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1.3 - Interaqao entre pelo menos dois falantes 

O proprio senso-comum sobre o que seja entrevista exige que haja 

interacao entre falantes, um ou mais, no papel de entrevistador e outro, ou 

mais, no papel de entrevistado. Mesmo num questionario escrito, deve haver 

a interacao entre duas partes. 

2.2.1.4 - Presenqa de uma sequencia de aqoes coordenadas 

A presenca de pares de perguntas e respostas garante a existencia 

de acoes coordenadas na entrevista. No decorrer do trabalho aparecerao 

outros indicios desta acao, cujo estudo e um dos seus principals objetivos. 

Para o momento, basta verificar que, se nao houvesse coordenacao de acoes 

entre os participantes, o entrevistado nao sentiria que a pergunta fora dirigida 
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a ele e nem se sentiria na obrigacao de responder, mesmo que evasivamente, 

as perguntas, ou ate mesmo de comunicar que nao deseja responde-las. 

Em outras palavras, entrevistador e entrevistado sentem que estao 

fazendo algo juntos, a entrevista, e sentem que devem agir conjuntamente 

para leva-la a termo, mesmo que declarando, ou demonstrando, que nao 

desejam participar da entrevista. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1.5 - Execucao numa identidade temporal 

Diferentemente do preenchimento de um questionario escrito, a 

entrevista exige que o ato de perguntar e o de responder sejam 

contemporaneos, ou seja, mesmo que o entrevistador tenha preparado 

perguntas de antemao ele as devera realizar de viva voz, adaptando-as e 

reeestruturando-as conforme o desenrolar da entrevista. Uma das falacias das 

entrevistas muito estruturadas e acreditar que o entrevistador nao tentara 

modificar os termos ou a estrutura da pergunta mesmo se sobcitado, na 

melhor das hipoteses, por mais bem treinado que seja, ele desistira da 

pergunta, o que nao deixara de ser uma reestruturacao causada pela 

interacao. 



O entrevistado tambem, mesmo tendo preparado algo para dizer, 

devera responder em funcao dos questionamentos que surgirem, adaptando, 

senao o conteudo, ao menos sua forma. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1.6 - EmolvimentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA numa "interacao centrada" 

Segundo Bakhtin (1979: 39), so pode haver comunicacao entre 

indivfduos que se relacionem socialmente. Isto e, nao basta a simples 

presenca fisica simultanea de indivfduos, nem mesmo a contemporaneidade 

de suas vozes para ter-se garantida a comunicacao. Faz-se mister uma 

vontade de interagir e uma consciencia desta interacao. 

No momento em que dois ou mais individuos se assumem como 

entrevistador e entrevistado, que sao papeis socialmente construidos, e se 

esforcam conjuntamente para levar a termo a entrevista, eles estao 

praticando uma interacao centrada, mesmo que suas concepcoes do que seja 

entrevista, entrevistador e entrevistado nao sejam identicas e mesmo que 

seus fins e objetivos sejam dissemelhantes. 
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Ve-se entao que a entrevista preenche todos os requisitos para ser 

considerada uma forma de conversacao, permitindo-nos aplicar o referencial 

teorico que norteia a analise de conversacdes em seu estudo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 - Sinopse da Origem e Situacao Atual da Analise da Conversacao 

O interesse pela analise sistematica da conversacao autonoma da 

lingufstica propriamente dita, surgiu na decada de 1960 na linha da 

Etnometodologia e da Antropologia Cognitiva, principaimente inglesa, e, 

segundo Marcuschi (op.cit.: 6), ate a decada de 1970 preocupou-se com a 

descricao das estruturas da conversacao enquanto regras sociais. O grande 

interesse que os primeiros pesquisadores encontraram em tal analise era a 

natureza da conversacao como uma forma basica de organizacao social, 

faciimente defmivel e observavel. 

Malinowski, em seus trabalhos sobre os nativos do Pacffico, ja 

fizera apontamentos sobre a organizacao da conversacao como algo sujeito a 

regras sociais e nao apenas linguisticas, inspirando, inclusive Jakobson a 

sugerir a funcao fatica da linguagem como uma necessidade da comunicacao. 

Entretanto, os primeiros estudos sistematicos e conseqiientes da 

conversacao tiveram de esperar por Sacks, Schegloff, Jefferson e Schenkein. 

Foi principalmente, como dissemos, o reconhecimento da conversacao como 



um ato social facilmente registravel por meio de um gravador que os atraiu 

para este estudo. 

O entendimento da conversacao como um evento regulado por 

regras sociais dorninou o primeiro estagio da analise etnometodologica da 

conversacao, principaimente por seus estudiosos, neste momento, serem 

oriundos da Sociologia da Comunicacao e da Antropologia Cognitiva. Um 

passo importante para a evolucao desta linha de pesquisa foi o 

reconhecimento de este estudo nao interessaria apenas a estudiosos de 

culturas simples, tribais ou pre-tecnologicas, mas tambem poderia ser 

aplicado a sociedades complexas. 

Tal conclusao tern origem em estudos feitos a respeito da 

dificuldade de comunicacao entre as pessoas de uma mesma cultura em 

comunidade bilingues. 



Gumperz, que era antropologo, trabalhou na India com populacoes 

bilingiies hindi-punjabi, observando as regras que determinavam o "switing", 

isto e a mudanca de uma lingua para a outra durante a conversacao. 

Gumperz demonstrou que tal fenomeno era diferente do emprestimo 

linguistico1, e tambem nao era uma mera idiossincrasia, como queria Labov, 

mas era regido de regras sociais delimitadas. 

Pouco tempo depots, Gumperz comecou a estudar populacoes 

bilingiies dentro da propria Inglaterra, observando imigrantes indianos. Logo, 

notou que suas observacoes davam resultados muito semelhantes aos obtidos 

por Labov nos EUA ao estudar a interacao entre brancos e negros naquele 

pais, sendo que, neste ultimo caso, a comunidade era monolingue. 

Gumperz, entao, atentou para o fato de que a maior parte dos mal-

entendidos entre os imigrados indianos e os britanicos nao estava nem no 

vocabulario, nem na promincia, mas no fato daqueles aplicarem, na 

conversacao, as regras da sua cultura de origem, que eram diferentes das 

regras utilizadas pelos nativos da Gra-Bretanha. Tal constatacao levou o 

autor a estudar estas regras conversacionais com vistas a criar um tipo 

qualquer de treinamento que levasse os imigrantes a adquirirem tais regras 

1 Conceito: emprestimo linguistico e o fenomeno que se da quando, usando um determinado idioma, 

insere-se na fala palavras ou expressoes de um idioma estrangeiro, adaptadas ou nao a 

morfologia e a sintaxe do idioma que as recebe. 



juntamente com as regras gramaticais do idioma (Cf GUMPERS, 

1982: 172). 

Hymes, seguindo os passos de Gumperz, verificou que atividades 

sociais diferentes exigem comportamentos conversacionais diferentes. Assim, 

por exemplo, a conversacao no circulo familiar nao pode seguir as mesmas 

regras que a de uma reuniao de negocios (Cf. HYMES: 1972, 38ss). 

Com o tempo, este estudo, voltado para a busca de regras 

conversacionais que deveriam ser encontradas e classificadas antes de tudo, 

perigou cair numa especie de "gramatica" da conversacao. A contribui^ao de 

Gofrman foi muito importante para que se evitasse isso. 

Goffrnan, que era sociologo, partiu das ideias de Durkheim sobre o 

fato social e de George Herbert Mead sobre o "self' para construir a nocao 

de "face", isto e, avaliacao social positiva que uma pessoa deseja que os 

outros tenham dela mesma durante um evento particular (Cf SCHIFRIN, 

1994: 102). Outra contribuicao importante de Gofiman foi a irriroducao da 

nocao de "frame", isto e, esquemas cognitivos de contextualizacao 

compartilhados entre os falantes durante a interacao. 



Ao considerar importante para a analise da conversacao nocoes 

como ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA self, a face e os frames, Goffrnan colocou o problema da cultura, 

num sentido mais amplo, nao so como um sistema de regras, dentro da 

interacao verbal. 

Tambem, outras correntes comecaram a influir na analise da 

conversacao no sentido de torna-la mais abrangente, principaimente a 

Pragmatica wittergeisteiniana e a teoria da linguagem de Bakhtin, de cunho 

marxista. 

A partir de tais influencias sociologicas, a Analise da Conversacao 

passou a se preocupar com a especifkacao dos conhecimentos lingiiisticos e 

socioculturais que devem ser partilhados para que a interacao conversational 

seja bem sucedida, incluidas ai as relacoes de poder e as intencoes dos 

falantes. Esta postura, no dizer de Marcuschi (op.cit. :6) desvia a enfase da 

organizacao das estruturas para a interpretacao. 

Assim sendo, o estudo da entrevista, sob o angulo da Analise 

Etnometodologica da Conversacao, tern um duplo interesse para a 

Sociologia. o primeiro, sob o ponto de vista metodologico, pois assim o 

pesquisador pode adquirir uma compreensao muito mais aprofundada do 

instrumento de que dispoe e que usa com tanta frequencia, e o segundo 



ponto de interesse, talvez mais importante ainda, e o de possuir um 

mecanismo de analise que o permita refletir sobre o carater socio-cultural de 

uma interacao em que ele mesmo e um personagem importante. Deste modo, 

esperamos que a nossa proposta de abordagem conversational das 

entrevistas seja de utilidade para a reflexao sociologica. 



CAPITULO III 

AS FORMAS DO ENUNCIADO 

0 geral e o local sao fatos indissociaveis, um sempre interferira na 

esfera do outro, sendo impossivel estuda-los de maneira estanque. 

Entretanto, para fins de analise, e conveniente estudarmos a conversacao em 

dois mveis, um primeiro referindo-se a regras de uso da fala, da organizacao 

mais local e mais adstrito ao que escolasticamente poder-se-ia chamar de 

"forma", e um segundo nivel, mais voltado a organizacao geral da entrevista, 

restrito a questao do topico e da argumentacao, o que se assemelha ao 

"conteudo" dos antigos filosofos. 

Nao e demais, entretanto, encarecer que tais mveis nao sao, em 

absoluto, estanques. A recorrencia a um para explicar o outro sera usada 

todas as vezes em que isto for necessario. 

Ao iniciarmos uma discussao sobre as formas do enunciado, 

tambem julgamos conveniente esclarecer que, de fato, estamos estudando 

tambem as formas de relacao estabelecidas pelos participantes atraves de 



seus enunciados. Tal relacao e inseparavel da relacao que os participantes 

mantem entre si, apesar de claramente distinguivel desta. Assim sendo, e 

impossivel pensar a forma da interacao verbal como um dado meramente 

estrutural desvinculado daquela relacao estabelecida pelos actantes. 

Para o desenvolvimento deste topico que constitui o terceiro 

capitulo, utilizaremos como suporte o texto classico de Sacks, Schegloff e 

Jefferson (1974) "A Simplest Systematics for the Organization of Turn-

Taking Conversation" coadjuvado pela conhecida obra de Marcuschi (1986) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Analise da Conversacao, que expande aquele e o artigo de Galembeck, Silva 

e Rosa (1990) uO Turno ConversacionaP que tece reparos, comentarios e 

atualizacoes aqueles dois textos. Recorreremos, sem embargo, a outras obras 

e autores sempre que se fizer necessario zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 - Esquemas de Participacao 

As entrevistas por nos analisadas, todas pertencentes ao tipo 

"pouco-estruturadas", tern um esquema de participacao simples, com um 

entrevistador e um ou dois entrevistados. Baseados em Maher e Fonseca 

(s/d.: 1-16), podemos dizer que o entrevistador tern, em todos os casos cinco 

atribuicoes basicas, em relacao a organizacao da entrevista: 
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a) Abrir a entrevista; 

b) distribuir a seqiiencia de faias ou turnos: 

c) delimitar o tema; 

d) retomar o andamento da entrevista quando da ocorrencia de 

digressao; 

e) concluir a entrevista. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.1 - 0 Entrevistador Abre a Entrevista 

Em todos os casos e sempre o entrevistador quern inicia a 

entrevista, vejamos os exemplos, que correspondem as cinco entrevistas 

estudadas 

exemplo n° 1 

1 SI: A. conte sua historia'...qui-ri-da...ONde foi 

2 que voce NAS:CEU:' 

3 11: eu nasci em Riacho dos Cavalo 



exemplo n° 2 

1 SI: 6:: Z. CON:TE:' conte: sua vida desde quando 

2 voce nasceu' ON:DE foi que voce NAS:CEU::: 

3 12: NASxi no sftio RIACHO de Jardim::/.../ 

4 SI: [hum] 

exemplo n° 3 

1 S1: seu J. P. e o SENHOR como e que o senhor comecou 

2 a CRIAR:: hein? por que? O SENHOR num tinha 

3 MEDO NAO? 

4 17: ah:rapaz/ 

exemplo n° 4 

1 S2: va-vamos conversar um pouquinho sobre:...PRI:meiro 

2 sobre A:pi:cultura:' por que o senhor comecou 

3 a criar A:BE:LHA:? 

4 14: como? 

5 S2: POR QUE... O SENHOR COMECOU A CRLAR:? 

6 14: veja eu comecei a criar a:belha POR...intermedio/.../ 
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exemplo n° 5 

1 S2: P. C. DA S. NE? 0 SE:NHOR E DA ON::DE, 

2 15: Olho d'Agua de Nossa SENHORA: NE:? 

Vemos em todos os exemplos, como dissemos, que atribuicao de 

abrir a entrevista pertence ao entrevistador. Tal fato parece obvio, ate 

mesmo sem os exemplos, contudo, e merece alguma reflexao. 

Em primeiro lugar, nao e nenhuma caracteristica na pessoa do 

entrevistador que determina esta atribuicao, mas a sua propria posicao, ou 

papel, ficando claro que esta regra e de natureza social e nao uma 

idiossincrasia pessoal. 

Em segundo, note-se que nao ha, por parte dos entrevistados, 

nenhuma reacao negativa a atribuicao do initio da entrevista ao 

entrevistador. Isto e importante pois mostra que esta regra esta mais ou 

menos generalizada na nossa sociedade mesmo entre pessoas de pouca ou 

nenhuma escolarizacao e vivendo no meio rural. Note-se como nenhum dos 

entrevistados tenta ele proprio iniciar a entrevista ou como nenhum deles se 

surpreende por ela ter comecado, ou mesmo questiona seu initio. 



Isto demonstra, por um lado, que a entrevista e realmente regida 

por regras sociais bem determinadas, ja que nao houve nenhum "acordo" 

previo e expHcito sobre quern deveria abrir a entrevista, e por outro lado 

como e ilusorio o conceito de "obviedade" das relacoes sociais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.2-0 Entrevistador Distribui as Seqiiencias de Fala 

Esta atribuicao do entrevistador se baseia no fato apontado por 

Sacks, Schegloff e Jefferson (1974) de que o turno e atribuido a um dos 

interlocutores, ou ao interlocutor, pelo falante corrente. 

Teoricamente, em havendo mais de um informante sendo 

entrevistado ao mesmo tempo, caberia ao entrevistador indicar qual deles 

deve falar, entretanto, como veremos adiante, quando tratarmos da tomada 

de turno, esta regra nem de longe e tao pacifica quanto a anterior, por 

motivos que transcendem o meramente linguistico. 

Mesmo assim, como veremos adiante, a nao observacao desta regra 

tera mais de um carater de transgressao causada por motivos de forca maior, 

que um questionamento desta. 
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3.1.3-0 Entrevistador Delimit a o Tern a 

O entrevistador, no papel institutional daquele que "recolhe" 

informacao para analisa-la, da-se o direito de eleger o tema da entrevista e 

espera que esta recolha nao seja contestada pelo entrevistado, o que 

realmente ocorre. Vejamos os exemplos: 

exemplo n° 6 

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S2: va-vamos conversar um pouquinho sobre:...PRI:meiro 

2 sobre A:pi:cul:tura:7.../ 

exemplo n° 7 

1 S2: /.../ como e que o senhor comecou a CRIAR:: hern? 

2 por que? O SENHOR num tinha MEDO NAO? 



Nestes exemplos, a eleicao do tema pelo entrevistador e clarissima e 

dispensa comentarios, inclusive, no exemplo numero sete, o entrevistador 

nao so escolhe o tema como o delimita explicitamente. 

Ja menos explicito e este procedimento nos exemplos abaixo, apesar 

de incontestaveis: 

exemplo n° 8 

1 SI: ai voce fazia o que? /.../ TEUS PAIS faziam o 

2 que? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 I I : MEUS pai: era fazendeiro 

exemplo n° 9 

SI: e:: AI O que ERA qui qui... seu PAI FA:ZIA:'(...) 

Nestes dois exemplos, apesar de a entrevistadora nao explicitar 

claramente o que deseja como tema da entrevista, ela direciona claramente as 

perguntas para um determinado ponto, ou seja, atividades economicas. 
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Note-se que nestes exemplos o uso de marcas lingtiisticas para 

marcar o fato, nos primeiros dois exemplos temos "vamos" e "como e que" e 

nos ultimos "af'. 

devemos notar novamente que ao esclarecer e demonstrar esta 

atribuicao do entrevistador como algo que nao e "natural", nao estamos 

opinando se e certo ou errado que o pesquisador escolha o tema e o delimite, 

ou sugerindo que seja de outro modo, apenas queremos que o mesmo 

considere este fato em sua analise e nao passe "ingenuamente" sobre ele 

como se ele nao existisse, ou nao tivesse implicacoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.4 - O Entrevistador Retoma o Andamento da Entrevista Quando 

Ocorre uma Digressdo 

Discutiremos este ponto, bem como o que seja "digressao", sua 

natureza e suas causas no capitulo quarto deste trabalho. Adiantemos agora 

que nao se trata de uma coisa simples. As chamadas "digressoes" nao 

acontecem por acaso, sendo, muitas vezes pontos interessantissimos de 

analise. 
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Tambem esta atribuicao nao e pacifica. gerando conflitos durante as 

entrevistas, como veremos depois, especialmente no capftulo no capitulo 

terceiro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1.5-0 Entrevistador Conclui a Interacao 

Vejamos os exemplos: 

exemplo n° 10 

1 S1: (assim ta bom) 

2 ((corte na fita)) 

exemplo n° 11 

1 SI: certo... voce quer falar mais ALGUMA COISA' Z.? 

2 da sua vi:: da? 

3 12: nao TABOM:' 

4 SI: ta bom entao OBRIGA:DA: VIU:' 



exemplo n° 12 

1 SI: certo... 

2 ((S2 com'oca novo informante para uma nova entrevista. 

3 Corte na fita)) 

exemplo n° 13 

1 SI: legal:...so isso' 

2 ((corte na fita)) 

Vemos que e atribuicao do entrevistador encerrar a entrevista 

atraves de uma marca linguistica: "ta bom", "certo", "so isso". O exemplo 

numero onze e curioso porque a entrevistadora termina sua entrevista 

fazendo uma pergunta aparentemente aberta (voce quer falar mais alguma 

coisa?). No entanto, como e regra que o entrevistador delimite o tema, uma 

pergunta assim formulada nao pode ter uma resposta positiva, pois infringiria 

esta regra. Tal so se daria se houvesse um motivo extra-discursivo forte, nao 

o havendo, como sabem SI e 12, a resposta e obrigatoriamente negativa. A 

informante, entao, toma a iniciativa de teirninar a entrevista atraves de um 

"ta bom", como porem, esta atribuicao nao e sua, a entrevistadora retoma o 

turno para o ato ilocutorio que deve dar por terminada a entrevista, 



50 

repetindo o "ta bom", mas usando uma nova marca de encerramento do 

evento de fala, ou seja "obrigada, viu". Tal marca nao e um agradecimento, 

seria muito curto e laconico para tal, segundo nossa cultura, tambem nao e 

uma mera formalidade, pois nao esta presente em nenhuma outra entrevista e 

nem em outros pontos da mesma, logo, sua funcao e fechar a entrevista, 

reforcando que esta atribuicao e da entrevistadora e nao da entrevistada. 

Um caso que merece atencao e o do exemplo seguinte: 

exemplo n° 14 

1 S2: voce acha que se panticiPASSE:: ELES/ 

2 15: [se eles PAR:ti:ciPASSE:: 

3 ele ele CRLAva TAMBEM qui num e bicho de 

4 S2: [hum] 

5 15: criar abeia::' 

6 S2: certo 

715: AGORA eu A:chava DIFIci::" 

8 ((corte na fita)) 

Note-se que o entrevistador usa uma marca linguistica "certo" para 

encerrar a entrevista, mas nao e atendido pelo entrevistado, que retoma o 



turno. O entrevistador simplesmente ignora o que o entrevistado diz, pois 

para ele a entrevista acabou, e desliga o gravador sem nenhuma outra 

consideracao. 

Cabe, entretanto questionar se o nao acatamento da marca 

lingiiistica de fim da entrevista por parte do informante se deu por um 

questionamento, por parte deste do direito do pesquisador terminar o evento, 

ou se o caso se deve a um mal-entendido. 

A marca "certo"', como veremos logo adiante, serve tambem para 

indicar que o entrevistado deve continuar falando sobre o mesmo assunto. E 

um assentimento, um reforco, equivalente ao "hum", na segunda linha do 

exemplo em questao. 

Esta interpretacao e reforcada pelo fato de nao haver, 

aparentemente, motivo para que o entrevistado questionasse o fim da 

entrevista. 0 assunto versava sobre "outros" e sobre possibilidades remotas, 

nao era, portanto, um assunto pessoal ou "quente", e marcava ja o declinio 

do interesse da entrevista, entretanto, sempre ficam as duas possibilidades a 

serem consideradas pelo analista. 



3.1.6 - Outras "Atribuicoes" do Entrevistador zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nao sendo nosso intuito esgotar o assunto, gostariamos de 

acrescentar a categorizacao proposta por Maher e Fojnseca (op. Cit.) mais 

tres "atribuicoes" do entrevistador, agora em funcao da entrevista, sao elas: 

a) escolher o local e o momento da entrevista; 

b) escolher o entrevistado; 

c) analisar a entrevista. 

E logico que tais "atribuicoes" sao diferentes das de Maher e 

Fonseca ja pelo fato de ocorrerem antes e depois, e nao durante a entrevista, 

por isto mesmo aspeamos o termo, embora apresentem certa similitude com 

aquelas. 

Em primeiro lugar, como as atribuicoes de Maher e Fonseca, sao 

regras sociais mais ou menos explicitas, e em segundo, referem-se a 

atividades, a atos a serem realizados, e nao a "direitos" abstratos e 

inobservaveis. 

Quanto ao fato de escolher o local e o momento da entrevista ser 

uma "atribuicao" do entrevistador, parece-nos claro a todos que, obedecendo 

as circunstancias exteraas a vontade humana, e o entrevistador quern, em 



ultima analise elege o local e o momento da entrevista, com ou sem o apoio 

de outras pessoas como seu orientador, chefe, etc.. Podera o mesmo inquirir 

ao futuro entrevistado se ele tem preferencias a este respeito, mas em ultima 

analise, como dissemos, sera ele quern dira as tais circunstancias lhe sao 

convenientes analisadas sempre que possivel, ou que se julgar relevante. 

Tambem, em ultima analise, e o entrevistador quern escolhe o 

entrevistado, e nao ao contrario, especialmente no caso de entrevistas nao-

jornah'sticas, nas quais, mesmo assim, esta regra predomina. E dificil 

imaginar, na verdade, um caso em que uma pessoa se apresente a um 

sociologo para ser entrevistada de sua propria escolha, sem ter sido 

convidada ou apontada como um possivel informante. Mesmo neste caso, 

sera o entrevistador quern julgara se deve ou nao entrevista-la. 

Finalmente, e atribuicao do entrevistador, quando ele e o 

pesquisador, analisar a entrevista. Mesmo quando nao seja ele, enquanto 

individuo, quern o fara, mesmo assim, esta "atribuicao" cabera a instituicao 

entrevistadora que ele representou, e nao a instituicao entrevistada. Esta, no 

maximo, podera ser consultada, ou inforrnada dos resultados da analise. 



3.2 - A Sequenciacao dos Turnos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.1-0 Turno zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A base para o estudo da organizacao conversational e o turno. Para 

Marcuschi (op.cit.: 18), turno "pode ser tido como aquilo que um falante faz 

e diz enquanto tern a palavTa, incluindo ai a possibilidade do silencio". Para 

Galembeck, Silva e Rosa (op.cit.: 61) turno e "cada intervencao dos 

interlocutores nas seqiiencias conversacionais ou trocas". 

Para Sacks, Schegloff e Jefferson (op.cit.), a definicao de turno 

envolve um duplo sentido. Refere-se, por um lado, ao direito que cada 

interlocutor tern de tomar a palavra, segundo regras delimitadas e, noutra 

perspective, refere-se a cada intervencao feita pelos interlocutores. E neste 

ultimo sentido, que o termo "turno" aparece mais usado, tanto nos autores 

mais recentes, quanto nos proprios autores em foco. 

Na realidade, a nocao de turno e algo intuitiva e empirica, tanto 

assim que nao ha muitas tentativas serias de conceitua-lo em termos estritos 

e formais. Pode-se dizer que um turno e a producao ou nao producao de 

cada um dos falantes a cada vez que tenham o direito de faze-lo. 
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3.2.2 -A Tomada de Turno 

Para Sacks, Schegloff e Jefferson (op.cit.: 649): 

"An investigation interested in the sociology of a turn-organizated 

activity will want to determine, at least, the shape of the turn-talking organization 

device, and how it affects the distribution of turns for the activities on which it 

operates*'.2 

Para estes mesmos autores (op.cit.: 716ss.), ha dois mecanismos 

basicos de tomada de turno: 

1) o falante corrente escolhe o proximo falante atraves de marcas 

linguisticas ou paralingiiisticas; 

2) o falante corrente para, indicando que da por terminado o turno e 

o proximo falante comeca seu turno espontaneamente. Este ultimo 

mecanismo e chamado "auto escolha*'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {self-selection). 

O tipo de interacao verbal estudada neste trabalho, isto e, a 

entrevista, tern, em principio, uma organizacao de turnos canonica que inibe 

a auto-escolha como regra (q.v. 3.1.2). Quando ela ocorrer, aparece como 

2 Traducao: "Uma investigacao interessada na sociologia da organizacao dos turnos precisara 

determinar, no minimo, a forma do piano da organizacao da tomada de turno, e como ele 

afeta a distribuicao dos turnos em que operam". 



uma violacao das regras de interacao (cf. GALEMBECK, SILVA et ROSA, 

op.cit.: 78). Esta violacao e sempre provocada por motivos exiralingiiisticas, 

como no exemplo: 

exemplo n° 15 

1 S2: voce E: do sf:tio TAM:BEM? e qual e o 

2 sitio? 

3 16: [OlhodAgua 

4 S2: ah do (olho dAgua) AH' voces sao do mesmo/ 

5 o senhor e FLLHO DE:LE? 

6 15: E::...filho meu' 

7 S2: ah' sim'/.../ 

Aqui, as perguntas sao claramente dirigidas a 16, que responde a 

primeira delas sem problemas, ja a segunda, mesmo estando claro que o 

turno pertenceria a 16, e respondida por seu pai (15). Entretanto, esta 

aparente violacao do turno, ou do direito de turno, de 16 nao provoca 

medidas reparativas, nem por parte do prejudicado, nem por parte do 

entrevistador, indicando que havia uma precedencia de origem social para 

com 15. Tal violacao das regras da entrevista justificada pela prevalencia do 

patrio poder indica que nao sao so elementos puramente lingiiisticos que 
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regem este tipo de interacao. Por outro lado, sem uma microanalise de 

natureza conversational, talvez este dado nao fosse perceptivel na entrevista. 

A passagem de turno atraves da indicacao do falante corrente 

tambem ocorre no corpur em foco, como no exemplo abaixo: 

exemplo n° 16 

1 15: /.../ a gente se encontra cum GEN:TE DE CAM:PINA\.. 

2 cum gen:te DE: DE DE SAO: PAU:LO\..DE TO:DA 

3 par:te DO MUN:DO: NE:? 

5 S2: e o senhor acha bom IS SO? 

6 15: EU: A:CHO: 

Ve-se na terceira linha do exemplo dezesseis que o informante 

marca a passagem de turno para o sociologo atraves da clausula "ne" e de 

uma interrogacao seguida de silencio. Na quarta linha, a passagem de turno 

esta claramente marcada pela interrogacao e pelo silencio, porem, o 

entrevistador a reforca atraves do alongamento da vogal final da frase, 

normalmente reduzida. Na ultima linha, e o alongamento da vogal final e o 

silencio subseqiiente que marcarao a passagem de turno. 
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Um estudo das sobreposicoes de vozes e das falas simultaneas, que 

vira a seguir, mostrara que tais trechos, onde as "boas maneiras" prevalecem, 

sao excecoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.3 - Falas Simultaneas 

Falas simultaneas, para Marcuschi (op.cit.: 23) ocorrem quando, ao 

surgir a oportunidade para a auto-escolha do proximo falante, ocorre uma 

multipla auto-escolha. Ao se verificar as falas simultaneas ou entram em acao 

operadores (quer lingiiisticos, quer paralingiiisticos) de reparacao do turno, 

ou ha a parada prematura de um dos falantes em favor de outro. Tal nao 

ocorre no corpus estudado, ja que, como foi dito, a possibilidade de auto-

escolha e bastante pequena na entre\ista. Isto, porem, nao significa que nao 

haja falas simultaneas, como se ve no exemplo: 

exemplo n° 17 

1 12: /.../ SO PRA PEGAR UMA LATA DAGUA em Ferro.. 

2 MEI de no:vembro:' 

3 SI: AI/ 



4 12: [[AGORA:TOI que MI:LHOROU:: tern hora que ta 

5 12: chu:ven:DO'o povo pega uma lata dagua num 

6 can:to outro doutro: as chuva aumentarain:/.../ 

Neste caso a informante (12) que havia parado de falar, passando 

espontaneamente a fala a entrevistadora (SI), retoma o turno ja iniciado por 

esta ultima. Isto se da porque 12 havia se distanciado do tema da entrevista 

por associacao topica, como sera discutido no proximo capitulo. e teme que 

seu topico atual (falta dagua) seja interrompido, dai decidir deixar de ser 

cooperativa para expor o que lhe parece importante. 

Observa-se que a descricao proposta anteriormente por Marcuschi 

nao se aplica, ja que nem ha auto-escolha nem ha medidas reparadoras do 

turno. a sociologa desiste tacitamente do turno a que tinha direito, 

demonstrando ter mais interesse em manter a entrevistada falando, neste 

momento, que em defender seu proprio direito de falar. Repare-se tambem 

no seguinte exemplo: 

exemplo n° 18 

1 15: /.../ porque se vier uns (contratempo) MAS 

2 : ELE JA:: TA: ...FIRmado:'NE? 



4 15 [[ dev/ 

5 S2: diga outra coisa* 

6 15: quer DI:zer eu to: A:chando: que a Deus:: 

7 querer a criacao de A:belha E BOA 

Neste exemplo, nota-se que ambos os falantes param 

prematuramente quando percebem o turno simultaneamente iniciado. 

Aparentemente, o "ne" interrogativo seguido de silencio na linha 2 seria 

apenas uma pausa de replanejamento do turno por parte do informante, mas 

foi interpretado pelo sociologo como uma passagem de turno. Quando 

percebem o turno simultaneamente iniciado, ambos param imediatamente. 

Isto indica que 15 reconhece como valida a interpretacao de S2, apesar de 

nao corresponder a sua propria intencao, e tambem que S2 esta disposto a 

ceder seu direito de turno ao informante. a atitude do entrevistador tanto 

pode ser interpretada como um reconhecimento da ambigiiidade da marca 

fornecida pelo entrevistado, quanto pelo desejo que este continue falando. 

De qualquer forma, com a desistencia do turno por ambos os 

falantes, surge uma rara oportunidade de auto-escolha, pois as regras da 

entrevista foram localmente infringidas. a auto-escolha recai sobre o 

entrevistador, nao so porque ele tem o direito de faze-lo (15 tambem o tern), 

mas por ele ser o organizador da entrevista em termos gerais. Retomando o 



turno, S2 tern duas possibilidades, ou ele toma o turno efetivamente, isto e, 

ele o retoma para introduzir um novo topico, ou ele o retoma para devolve-

lo a 15, ou seja, para "repara-lo", no dizer de Marcuschi. Tal opcao, 

obviamente, nao e puramente lingiiistica, mas depende, primordialmente, das 

intencoes do sociologo em relacao ao progresso da entrevista. 

A restauracao do turno na linha 5 merece uma reflexao, por nao ser 

convencional. Aparentemente, S2 convida 15 a mudar de topico, porem nao e 

isto que ocorre, sendo compreendido pelo entrevistado que ele deve retomar 

o topico interrompido. Prova disto e que o topico anterior, apicultura, 

continua no turno iniciado por 15 depois da intervencao de S2 sem que este 

proteste. 

Na verdade, como e atribuicao do entrevistador guiar a evolucao 

tematica da entrevista, uma mudan^a de topico por parte do entrevistado, 

como veremos no capftulo quarto, e encarada como um desvio das regras da 

entrevista, so sendo possivel em vista de interesses maiores, e esta mudanca 

de topico por parte do informante, como sera discutido, sempre se dara sob a 

forma de "digressao", nunca sob a forma de introducao direta de um novo 

topico. Logo, se o convite de S2 fosse entendido literalmente, seria como se 

o sociologo propusesse a reparacao de uma regra da entrevista (de evolucao 

topica) atraves da quebra de uma outra regra (de desenvolvimento tematico) 

o que levaria, fatalmente a entrevista ao colapso. Com a correta 
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interpretacao de 15, as coisas voltaram aos eixos e a entrevista pode 

continuar ate seu termo esperado. 

Tal comportamento so e possivel gracas a um jogo de intencoes 

compartilhado pelos falantes, em que se entende muito mais do que se diz. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.4 - Sobreposicao de Vozes 

Ao contrario das falas simultaneas, que sao raras, a sobreposicao de 

vozes3 e constante em nosso corpus. Estas se dao tanto no turno do 

entrevistador quanto no turno do entrevistado. 

Ha varios tipos de sobreposicao, a mais comum, na opiniao de 

Marcuschi (op.cit.: 25), ocorre quando o ouvinte concorda, discorda ou 

endossa a afirmacao do outro com pequenas producoes, como por exemplo: 

exemplo n° 19 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 Definicao: Sobreposicao de vozes e o fenomeno que se da quando se verifica a fala de um interlocutor 

durante o turno de outro, diferente da fala simultanea, onde os turnos tem inicio no mesmo 

momento. 



1 14:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1...10  MEL MA::DURO e sem/ e quando ele fica 

215: [hum] 

3 14: ES:pecial ne? num tern dificuldade NAO' 

4 S2: [hum hum] 

Estas pequenas producoes tern natureza fatica, enfatizando a 

colaboracao entre os falantes. Sua alta frequencia no corpus indica um bom 

grau de envolvimento dos falantes, ou, no irunimo, um fingimento de 

interesse. Porem, mesmo no ultimo caso, quando o assunto e desinteressaste, 

usando-se estes marcadores faticos apenas para simular envolvimento, 

pretende-se manter a conversacao, ou para preservar a face do interlocutor, 

ou ainda para evitar que a interacao atinja o colapso. Assim sendo, mesmo 

quando tais pequenas producoes nao indiquem interesse pelo conteudo do 

turno, indicam, ao menos, um desejo de colaborar para sua preservacao. 

E importante ressalvar que tanto os entrevistados quanto os 

entrevistadores utilizam-se deste recurso, mostrando que a responsabilidade 

pelo bom andamento da entrevista e conjunta. 

Outro caso comum de sobreposicao de vozes apontado por Sacks, 

Schegloff e Jefferson (op.cit: 708) ocorre na passagem de um turno a outro. 
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Na verdade, o falante seguinte se adianta ao final do turno que ja e previsfvel 

como no trecho abaixo: 

exemplo n° 20 

1 17: /.../ porque meus MI:NI:NO: TODO E:-ELES 

2 TEM UMA PRO:FISSAO:: NE? qui qui/ da pra IR 

3 ESxapandoNE? 

4S2: [e verdade 

Neste caso, o "ne" e desnecessario para a compreensao da frase, 

pois se pode prever a passagem de turno pela completude do pensamento, 

mesmo porque o "ne?' e, muitas vezes uma marca de passagem de turno. 

Interessante e o caso em que ha uma "co-autoria" da proposicao na 

passagem de turno, como indicada por Marcuschi (op.cit.: 25-26): 

exemplo n° 21 

SI: e:: AJ O que ERA qui qui... seu PAI 
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FA:ZIA' Z.? ele trabalhava de/ 

12: [ham] [A:GRI:CULTOR:: 

exemplo n° 22 

1 S2: voce acha que se panticiPASSE:: ELES/ 

2 15: [se eles PAR:ti:ciPASSE: 

3 ele ele CRIA:va TAM:BEM qui num e bixho 

4 S2: [hum] 

5 15: de seTE CA:beca criar abeia::' 

exemplo n° 23 

1 SI: /.../ AI...quer dizer que voce depois dos vinte 

2 e cinco anos" vi:rou Fazendei:ra: NE?„. comecou 

3 11: [hum] 

4 SI: se interessar POR IS:SO:? AI voce/ 

511: [foi] [certo'AI comecei: a 

6 trabalhar tambem NE' 

No exemplo 21, vemos que a entrevistadora nao chegara com seu 

turno a um lugar relevante para passagem de turno (Cf. GALEMBECK 

1994:31), na verdade, esta no meio de um sintagma preposicional, que, 



naturalmente so poderia ser considerado terminado apos a enunciacao do 

conseqiiente da preposicao "de". A entrevistadora nao demonstra hesitar, ou 

ter dificuldades em completar o sintagma, o que justificaria a passagem de 

turno em tal situacao. entretanto "agricuhor" parece, no contexto, tao 6b\"io 

como conseqiiente para a entrevistada que ela nao hesita em se sobrepor ao 

turno de S1. 

Nos exemplos 22 e 23 o entrevistado parece completar uma 

pergunta mais ou menos previsivel no contexto. Note-se como o 

entrevistado, tanto num como noutro exemplo, retomam pala\Tas usadas 

pelo entrevistador. 

Tal adiantamento da tomada de turno e normal na conversacao 

informal (cf. SACKS, SCHEGLOFF et JEFFERSON, op.cit.: 707), 

indicando pontos de baixa tensao entre os interlocutores. 

Preferimos chamar tais sobreposicoes de tomada de turno adiantada 

ou precipitada e nao de "assalto" ao turno porque, segundo Galembeck 

(1994: 29ss.) o assalto ao turno rompe as regras de organizacao do texto 

conversational, e nos casos acima, apesar do falante ter seu turno 

interrompido pelo parceiro sem que este espere o fim do turno estas tomadas 
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de turno nao sao agressivas nem enfaticas, nem provocam medidas 

reparadoras do turno por parte do interrompido. 

No presente caso, a interrupcao do turno pelo parceiro indica um 

forte compartilhamento de expectath'as por parte dos falantes, pois sem isto 

seria impossivel a um prever o complemento do turno do outro. 

Tais sobreposicoes de precipitacao do turno assim como aquelas de natureza 

fatica, que sinalizam estrategicas de complementacao, repeticao ou 

retroalimentacao podem ser consideradas "colaborativas", pois denotam 

cooperacao entre os falantes no desenvolvimento do discurso. 

Contudo, alem deste tipo de sobreposicao, ha outras, como do 

exemplo abaixo: 

exemplo n° 24 

1 SI: nao aprendeu a ler 

2 12: [agora pra ASSINAR 0 NOME 

3 TUDIN: a:PREN:DEU: SIM:' 

4S1: [hum] 



5 12: pela vontade aprendeu a escrever MA:RI:A: 

6 SI: [mas] [FORA 

7 ES:TU:DAR no trabalho' o quera que voce 

8 gostava MAIS: de TRA:BA:LHAR? ERA EM 

9 QUE? 

Aqui temos quatro sobreposicoes, a primeira se enquadra no que 

dissemos sobre as tomadas prematuras de turno. A segunda se enquadra 

sobre as expressoes faticas, tambem ja descritas como colaborativas. 

Entretanto, o que nos interessa para o momento sao a terceira e a ultima 

sobreposicoes verificadas e que nao podem ser assemelhadas as descritas 

anteriormente. 

A primeira sobreposicao, na linha numero 2 do presente exemplo se 

da num lugar relevante para passagem de turno porque, no contexto anterior 

da entrevista falava-se sobre escolarizacao e letramento, logo, para a 

entrevistada era facil imaginar que o objeto de "aprendeu" seria "ler" e nao 

outra coisa, posto que era disto que se falava. 

A segunda sobreposicao, na 4 quatro, um "hum" e claramente uma 

sobreposicao de retroalirnentacao fatica onde a entrevistadora indica que esta 

seguindo o pensamento da entrevistada. 



Porem, aquele "'mas'* sobreposto (linha 6) tem a nitida funcao de 

tomar o turno de 12. nao ha como justiflca-lo como falha de conclusao. pois 

a informante fala em torn continuo. sem hesitar, nada indicando que ela 

pretenda passar o turno neste ponto. Note-se que, apesar de ter balxado de 

torn, a informacao nao o fez neste ponto, mas anteriormente. Logo, se esta 

mudanca tivesse sido notado como relevante para passagem de turno por SI , 

o teria sido no momento do abaixamento de torn e nao algum tempo depois. 

Na quarta sobreposicao do exemplo, na linha 6, a entrevistadora 

consegue assaltar o turno de 12. Veja-se como a informante acaba de elevar 

novamente o torn de voz e como alonga as vogais indicando enfase no que 

diz, mostrando que nao pretende passar o turno a parceira. 

A invasao do turno se caracteriza tambem pela mudanca de topico 

(GALEMBECK, op.cit.: 33ss), como podemos depreender claramente do 

exemplo em foco. Vemos que o objetivo do assalto ao turno da entrevistada 

e mudar o topico de "estudo" para "trabalho". 

Tal fenomeno, encontravel em conversas informais, e raro no 

corpus em estudo e demonstra uma instabilidade conversational importante. 

Notemos que a sociologa, ao interromper veementemente sua informante, 

rompe com as regras, assumindo riscos evidentes. Tal instabilidade se da por 



uma diferenca de foco de interesse, ou seja, sobre o que seja importante ser 

dito. A entrevistada deseja falar sobre si. e, para ela, no momento, e 

importante garantir que possui os direitos civis de alfabetizada, que em nosso 

pais se adquire assinando o nome. Para a entrevistadora. no entanto, o que e 

importante e saber o que 12, como amostra das mulheres de sua classe e 

regiao. pensa sobre o trabalho ferniriino, tema da entrevista. 

Assim sendo, e a visao da entrevistada como pessoa, sujeito de 

direitos, ou, por oposicao, como individuo, objeto de pesquisa, que gerara a 

quebra de contrato indicada e nao um motivo meramente linguistico ou 

discursive 

Galembeck (op.cit.: loc.cit.) mostra que o assalto ou invasao ao 

turno pode ser considerado colaborativo quando tern porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mncao garantir a 

continuidade topica, isto e, quando um interlocutor percebe que o parceiro 

foge do topico e o interrompe para reintroduzi-lo, mas o caso aqui e 

exatamente o contrario, como vimos. 

As sobreposicoes, tanto colaborativas quanto de assalto ao turno, 

evidenciam o fato de que a relacao entre entrevistador e entrevistado e um 

misto de colaborafao e de conflito a que nao se pode fugir. 



Esta relacao, que se reflete nas trocas verbais que analisamos aqui. 

manifesta problemas, ou questoes, mais profundas que se originam na 

posicao que cada um dos interlocutores toma em posicao ao outro, ou em 

relacao ao mundo. 

Assim sendo, sobreposicoes colaborativas, sejam faticas, de 

retroalimentacao, sejam de complementacao ou de qualquer outro tipo, 

ocorrerao em trechos que nao manifestem, por seu conteudo, conflitos entre 

os parceiros, e sobreposicoes nao colaborativas de assalto ao turno se 

encontrarao, como no ultimo exemplo dado, em passagens onde os interesses 

ou a visao de mundo dos parceiros divergirern, cabendo ao analista se deter 

em tais pontos para elucidar a natureza de tais divergencias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.5 - Organizadores Locals 

Varios sao os elementos que contribuem para a organizacao interna 

do turno, e do seu relacionamento com outros turnos, alem, naturalmente, da 

estrutura morfo-sintatico-semantica. Estes elementos podem ser de ordem 

segmental (como silencios, pausas e hesitacoes); suprassegmentais (como 

entoacoes, alongamentos e enfatizacao de fonemas) ou extralinguisticos 

(como risos, gestos, etc.). 
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E importante ressaltar que nao basta uma mera descricao formal 

destes fatos. E preciso que se estude suas causas sociais e seu significado 

para que se possa entender o processo expressivo que chamamos entrevista. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.5.1 - Hesitacoes 

Os elementos mais importantes que aparecem sobre o eixo do 

sintagma, interrompendo a linearidade do discurso para contribuir para com 

a organizacao do turno sao as hesitacoes e os silencios ou pausas. 

Marcuschi (op.cit.: 27) identifica tres tipos de hesitacao: 

a) convite a tomada de turno; 

b) organizacao e planejamento interno do turno; 

c) "pedido de socorro'' ao interlocutor. 

3.2.5.1.1 - A hesita?ao enquanto passagem de turno se apresenta como nos 

exemplo s abaixo: 
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exemplo n° 25 

1 16: NAO::: num tive medo NAO" qui E:::/ 

2 S2: [acho qui... 

3 deu pra EN:frentar? 

4 16: DEU::...em TLRAR: ESSE MEL: /.../ 

exemplo n° 26 

1 I I : BOM:* tern mulher que... 

2 re:solve" algumas coisa' MAS... 

3 S1: (assim ta bom) 

4 ((fim da entrevista)) 

No primeiro destes exemplos, o entrevistador apresenta uma especie 

de co-autoria a frase do entrevistado, ligando os turnos muito intimamente. 

Inclusive, parece que ele so toma o turno para suplementa-lo e em seguida 

repassa-lo ao entrevistado, como se quisesse dar tempo ao interlocutor para 

estruturar melhor seu turno, indicando um alto grau de cooperacao. 
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Ja no segundo, a entrevistada indica, por meio da hesitacao, que nao 

tern mais interesse em manter o turno. A entrevistadora retoma o turno e 

encerra a entrevista. 

Poderia parecer que o uso do operador argumentivo "mas" (que e 

um operador de restricao) indica um enunciado nao terrninado, mas cujo 

sentido seria facilmente subentendido pela entrevistadora. Entretanto, 

acompanhando a entrevista da qual o exemplo foi tirado (F01AM1), vemos 

que a entrevistadora perguntara recorrentemente se a informante achava que 

a mulher poderia exercer as funcoes laborativas de um homem, e nas varias 

vezes em que a pergunta era posta, a entrevistada respondia que isto era algo 

relativo, fugindo de uma resposta categorica. assim sendo, uma parafrase 

para o subentendido daquele "mas" seria, talvez, "mas eu nao quero falar 

sobre isto", ou "mas eu nao quero continuar a falar". E, como vemos, a 

interpretacao da entrevistadora foi esta ultima. Alias, veriikando a entrevista, 

constataremos que a entrevistada ja fizera, algumas vezes, mencao de 

interromper a mteracao. 

3.2.5.1.1 - A - A hesitacao enquanto mecanismo de organizacao e 

planejamento 

interno do turno, propriamente dito, se apresenta em exemplos como o 

seguinte: 



exemplo n° 27 

1 14: A I : : ele eh: ia haver uma RE:U:niao::... em 

2 PES:queira::"... ele foi me orientou e ate 

3 me ofer/ me ofereceu o dinheiro da PAS::SAGEM 

4 NE::? pra ir pra: PesqueiraV.../ 

Na linha 1, o informante inicia o turno falando de uma determinada 

pessoa, enuncia o sujeito, hesita, marcando esta hesitacao com um som nao 

lexicalizado ("eh") e resolve falar primeiro das circunstancias em que o fato 

se deu para depois (linha 2) retomar a construcao abandonada. repetindo 

novamente o pronome "ele" e predicando-lhe algo, como numa construcao 

canonica. Tal fato indica apenas que o informante se lembra que o sociologo 

desconhece a existencia da reuniao de Pesqueira, fato que deve ser 

informado para a compreensao da situacao em foco. 

Abaixo disto, porem, (linha 3) ocorre uma hesitacao de tipo 

diferente. O falante para no meio de um morfema, para, a seguir, retoma-lo 

sem nenhuma alteracao. Nao ha, portanto, motivo de replanejamento 

gramatical, nem de orgariizacao de informacoes, como no caso anterior, o 



que ocorre aqui e que o entrevistado para para ponderar a conveniencia de 

dizer ou nao do oferechnento do emprestimo. 

Nesta pausa, ele considera se isto e bom ou mal para sua imagem 

diante do socio logo (preservacao da face), se e bom que ele saiba que outros 

lhe confiam dinheiro e se interessam por seus negocios, ou, se, por outro 

lado. e mal que o entrevistador pense que ele, informante, e tao pobre que 

teria dificuldades em pagar uma passagem ate Pernambuco. somente depois 

de ponderar sobre tudo isto e que ele se decidiu a continuar de onde havia 

parado. Claro que se poderia aventar outra hipotese para tal comportamento, 

como, por exemplo, falta de intimidade entre ambos, mas caberia ao 

pesquisador formular e testar tal hipotese, levantada com a analise da 

entrevista. 

Outro dado que estes tipos de hesitacao nos fornecem e a garantia 

de que os interlocutores concordam tacitamente que e h'cito hesitar para 

replanejar o turno neste tipo de interacao. Num tipo muito formal, como 

numa peca de oratoria, nas classicas sabatinas, ou mesmo durante um 

depoimento a justica, por exemplo, nao se reconheceria este direito a 

hesitacao, ou a interpretacao seria bem outra. Assim sendo, vemos que a 

entrevista sociologica, tal qual analisamos neste trabalho, tern um estatuto 

proprio bem definido. 



77 

3.2.5.1.2 - A - Em certos casos, a hesitacao pode representar um convite ao 

interlocutor para que este forneca um dado que o falante nao tern, ou 

esqueceu, ou ainda que o parceiro o ajude a replanejar o turno, como 

neste exemplo: 

exemplo n° 28 

1 S1: Z. voce e viuva? 

2 12: sou viuva 

3 S1: faz quanto tempo? • 

4 12: FAZ DE:ZENOVE ano' morreu no dia... dezesseis 

5 de agosto de mil novecentos e se:TEN:TA E:: 

6 QUA:TRO' NE DEZENO::VE?...COM::PLETOU? setenta 

7 SI: [e] 

8 12: e quatro pra ca: 

9 SI: [vinte 

Aqui vemos que a informante hesita em dar o computo exato do 

tempo de sua viuvez, solicitando e recebendo ajuda da entrevistadora na 

subtracao. Talvez 12 estivesse diante de um verdadeiro problema aritmetico, 

talvez quisesse que a sociologa calculasse ela mesma o tempo para realcar a 

ideia afirmada. De qualquer forma, a entrevistadora e levada a entender a 
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hesitacao como um pedido de ajuda, como se verifica, compartilhando, 

entao, da mesma estrategia discursiva. 

Um outro exemplo e o seguinte: 

exemplo n° 29 

1 SI: /.../ como e que voce/ A DIFERENCA:'que 

2 voce ve entre um HOMEM E UMA MULHER: ?... 

3 QUAL DI-FERENCA? ...prin-ci-pal'que voce 

4 ve:: num home e numa mulher? ... EU NUM TO 

5 FALAN:: do em termo de FI:SI"CO: NAO:' to 

611: [sim? 

7 SI: falamdo eu to fa:lan:DO::' 

8 I I : em trabalho' 

9 SI: em trabalho 

Agora e a entrevistadora quern se encontra em dificuldades em 

formular o turno. A circularidade do mesmo demonstra que ela esta 

procurando termos para expor sua pergunta. A entrevistada entende que, 

assim sendo, sua ajuda sera benvinda, como realmente o e. Isso vem, mais 

uma vez ressaltar que a entrevista nao pode ser compreendida como algo 

unilateral, ou como responsabilidade exclusiva do entrevistador. O 

entrevistado tambem interfere, e ativamente, em sua construcao. 
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A situacao de fala tambem reflete a base cultural comum ao 

manifestar a concepcao de hesitacao como pedido de ajuda neste tipo de 

interacao. Sabemos que nao o seria num interrogatorio policial, por exemplo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.5.2 - Si lend os 

0 silencio durante a entrevista pode indicar ou uma negativa 

veemente ou uma aceitacao tacita, ou ainda uma pausa para planejamento. 

3.2.5.2.1 - Um exemplo tfpico de silencio como negacao veemente 

encontramos na seguinte passagem: 

exemplo n° 30 

1 SI: entao muito homem nao acei:TA* que a MU:LHER:: 

2 desem'olva um trabalho que ele sabe/ nao 

3 isso nao e coisa de ho/ isso nao e coisa de 

4 mulher' isso e coisa de home"... mulher: e pra 

5 Hear em casa:' fazemdo CO:mi:da: entao e 

6 isso que o trabalho de uma MU:LHER:? 

711: ((silencio absoluto)) 
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8 SI: E::/ assim por que e:: o que voce acha/ acha 

9 que o homem E MAIS CUI:DA:DO:SO::
!

 a MU:LHER: 

10 mais:: CUI-dado:: sa:...que o homem e mais: 

11 IN:TELIGENTE: que a mulher: e mais INTELIGENTE' 

1211: [BOM] 

1311: tern home que e CUI-DA-DO-SO:'...tern deles que 

14 que num sao...NE:?... e:: tern MU:LHER:::... que tern 

15 I I : mais cuidado nas coisa:...do que o HOME:'... 

16 TAM:bem:' 

17 S1: voce acha que o ho MEM' e mais inteligente do 

18 queMU:lher:?...pratra:ba:LHAR::? 

1911: ...bom' tern HOME' que E: NE:? 

20 SI: [nao E TODOS: NAO:? 

2111: ((silencio)) 

22 SI: voce quer falar MAIS:' alguma coisa: 

23 I I : sei: NAO:' voce e quern SA:BE: 

Neste trecho ha dois pontos interessantes marcados pelo silencio 

(linhas 7 e 21), ambos indicando negacao veemente da entrevistada. Note-se 

que, nestes casos, o silencio ocupa o turno inteiro, e nao apenas parte dele. 

No primeiro (linha 7), a entrevistada nega-se a aceitar os dados da 

entrevistadora, ou porque nao conhece homens com as caracteristicas 



apontadas pela sociologa, ou por nao concordar com aquela visao de 

trabalho feminino apresentada pela interlocutora e teme que esta possa lhe 

vir a ser imputada. Keenan e Scheffelin (1976: 337-338) afirmam que ha um 

contrato entre o falante e o ouvinte sobre o dado e o novo. O ouvinte pode 

rejeitar como dado o que esteja fora de suas expectativas como 

conhecimento geral. E este fenomeno que nos parece observavel nesta 

passagem. 

A entrevistadora, porem, parece tomar o silencio da entrevistada 

como uma concordancia tacita, ou simplesmente o ignora, tanto e que nao 

insiste na pergunta, abrindo uma nova questao (linhas 8 a 11). 

Obser\'e-se que de uma pergunta a outra ha uma diferenca de 

perspectiva, apesar de se tratar do mesmo topico (Cf. capftulo IV). Na 

anterior, se questiona, ou melhor, se afirma em forma de pergunta, sobre a 

visao dos "machistas"' que a entrevistadora considera de conhecimento 

universal. Nesta segunda pergunta, levanta-se uma premissa particular, a 

visao da entrevistada sobre a pretensa diferenca entre homem e mulher. 

Note-se que a absolutizacao dos papeis masculino e feminino 

proposta por SI , a respondente rebate com uma relativizacao, ou seja, ha 

homens cuidadosos e homens desleixados, assim como ha mulheres de um e 



de outro tipo. A entrevistadora refonnula a questao, pois nao esta satisfeita 

com a resposta, e parafraseia sua propria pergunta substituindo "cuidadoso'' 

por inteligente (linhas 17 e 18). 

Mais uma vez, a informante opoe a absolutizacao a relatividade, 

numa atitude sensata e coerente com seu discurso anterior. A sociologa, que 

tern uma visao preconcebida sobre o assunto, uma hipotese, se preferir, 

segundo a qual uma mulher nao "esclarecida"' ou "conscientizada** como a 

entrevistada (que e serni-analfabeta, lembremos) deve admitir a superioridade 

masculina que a entrevistadora supoe veiculada por uma ideologia 

•machista*'. 

Tendo isto em mente, a sociologa reformula a pergunta, buscando 

forcar o engajamento da informante as suas proprias ideias. Esta, repugnando 

tal coisa e sentindo que a entrevistadora tenta faze-la esposar tal posicao, 

reage com um novo e veemente silencio (linha 21). 

A comunicacao quase entra em colapso. Isto obriga a sociologa a 

abandonar completamente o topico (linha 22), prometendo ouvir o que quer 

a informante tenha a dizer. A resposta ironica de I I (linha 23) confirma o 

carater de negativa dos silencios anteriores, uma negacao nao so das ideias, 

mas tambem da atitude impositiva de SI . 
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Repare-se que se este trecho fosse "higienizado" na transcricao. ou 

se fossem ignorados tais silencios prenhes de significacao, desapareceria o 

sentido de "queda-de-braco" verbal que tern este ponto da entrevista, dando 

lugar a uma visao harmoniosa da relacao entre a sociologa e a informante, o 

que seria um falseamento da situacao. 

3.2.5.2.2 - Semelhante, no sentido formal, ao silencio de negacao 

veemente, mas com funcao oposta, e o que indica aceitacao tacita, 

ocupando tambem todo um turno: 

exemplo n° 31 

1 S2: /.../ voce tambem cria A:belha A.? 

2 16: ((silencio)) 

3 S2: e voce teve algum RE:sulTADO: 

Aqui, o silencio do entrevistado pode ser interpretado quer como 

uma resposta afirmativa tacita a pergunta, ou seja, ele admite criar abelhas, 

quer como um indice de m i vontade, quer como uma negacao veemente. Um 

estudo de elementos extralingiiisticos que acompanham, certamente, este 

silencio, como um sorriso, um aceno de cabe<;a (indicacao gestual), ou um 



semblante carregado, poderia auxiiiar na analise deste trecho. Entretanto, 

embora sintamos falta do dado nao-verbal para explicar esta passagem, a 

gravacao do som e suficiente para interpretar esta ocorrencia. Encontramos 

varios indfcios para julgar que o silencio e indicativo de resposta positiva. 

Um indice para apoiar nossa afrrmacao e que o entrevistador inicia a 

segunda pergunta pelo operador argumentative "e". Caso a resposta fosse 

interpretada como uma negacao da parte do informante, deveria o sociologo 

iniciar sua nova pergunta por um operador argumentative adversativo 

("mas"', por exemplo). E verdade que "e" pode ter, principalmente, na lingua 

oral, valor adversativo e nao aditivo, assim, este indice, apesar de nao poder 

de deixar de ser apontado, tambem nao nos da certeza sobre se a resposta a 

primeira pergunta fora interpretada como positiva ou negativa. 

Outro indice, mais seguro, e que a pergunta formulada na linha um e 

fechada, isto e, do tipo "sim-ou-nao", se a resposta fosse negativa, nao 

haveria porque continuar a entrevista, ja que seu tema e apicultura, nem faria 

sentido a pergunta da linha ires, pois nao se pode perguntar os lucros que 

alguem consegue com a apicultura se ele nao e apicultor. 

Para um bom estudo do silencio, entretanto, seria melhor utilizar-se 

registros de imagem sempre que possivel. 

3.3.5.2.3 - 0 silencio, por outro lado, pode se constituir em uma pausa para 

dar espaco a um replanejamento. Um exemplo ilustrativo, mas extremo e 

atipico, deste tipo de silencio e o seguinte: 



exemplo n° 32 

1 SI: como E E: qui: qui: ...um/ como e que voce E 

2 VIS:TA:' pelo/ por HOMENS: E MU:LHE:RES:? 

3 como e: que voce::...como e QUE ELES VEEM 

4 VOCE? ((corte na fita, a entrevistadora 

5 desliga o gravador)) as mulheres..elas::" 

6 QUA:TRO
!

 NE DEZENO::VE?...COM:: 

7 ...olham voce de uma maneira DIFEREN::TE' 

8 ou elas'.../.../ 

Aqui, vemos que a entrevistadora, com difkuldades para formular 

sua pergunta, apela para alguns instantes de silencio (representados por 

reticencias) para replanejar sua fala (linhas 1, 3, 5 6 e 7). 

O uso do recurso de desligar o gravador para o replanejamento e o 

que ha de extremo e atfpico nessa passagem. este fato indica duas coisas. Em 

primeiro lugar, que o tempo pretendido pela entrevistadora e longo, o que 

significa uma desorganizacao seria, mostrando que a entrevistadora nao esta 

bem certa do que vai dizer. Em segundo, denuncia a assimetria de papeis 

entre a entrevistadora e a entrevistada, ja que esta ultima nao detem o direito 

de desligar o gravador a seu bel-prazer, por mais atrapalhada que esteja. 

Fica claro que a entrevista e um dialogo de desiguais, o 

entrevistador tern nao so atribuicoes diferentes das do entrevistado, mas tern 

tambem direitos que o entrevistado nao tern. 
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3.2.5.2.4 - Finalmente, como no exemplo abaixo, o silencio pode ser 

entendido como um indice de desentendimento. Observe-se: 

exemplo n° 33 

1 S2: /.../ 6 L. QUAL E TEUS RE:SULTA:DOS? que voce 

2 0:biteve... com a CRIACAO DE A:BELHAS? ja falou 

3 o que conseguiu um SA:LARIO:'num foi? 

414: e E: 

5 S2: mas TEVE al-algum OUTRO RE:sul:tado? ou ESSE/ 

6 ou foi so esse? 

7 14: ((silencio)) 

8 S2: resultado' AS:sim:: CRIAR:: A:BELHA traz o que 

9 de resultado? 

10 14: ...porque a a:: a: criacao de a:belha a-alem da gente 

11 arranjar um POU::CO DE DI:NHEI:RO NE:?...conserva o 

12 S2: [hum] 

13 14: ...consenva o SO:lo /.../ 

Na reabdade, o entrevistador deseja saber de resultados outros alem 

dos economicos, da difusao da apicultura, quando faz a primeira pergunta. O 



entrevistado parece nao entender a colocacao e fica em silencio durante o 

seu turno, como a esperar uma redefinicao da pergunta em termos mais 

claros. 

O que se nota sao pontos de vista diferentes, embora nao-

antagonicos entre os falantes. O apicultor prioriza seus resultados pessoais, 

logo mais restritos e o sociologo pensa nos resultados do programa de 

difusao que esta estudando (conservacao do solo, alternativas a agricultura 

de subsistencia, etc.). Deste modo, a primeira pergunta de S2 foi impropria 

em relacao aos seus objetivos, ja que ele pergunta pelos "teus resultados** 

(linha um), ou seja, sobre os resultados particulares de 14, e nao pelos 

resultados para a comunidade, por, exemplo. A nova reformulacao da 

pergunta nas linhas 8 e 9 geram a resposta esperada pelo entrevistador, 

levando 14 a falar de questSes como a conservacao do solo. O que 

demonstra que a nova colocacao e suficiente para que 14 entenda as 

intencoes do entrevistador. 

3.2.5.2.5 - Ha neste momento, dois fantasmas que precisamos exorcizar, o 

silencio que antecede e o silencio que se segue a entrevista. Eles nao existem. 

Ler uma transcricio de entrevista, ou mesmo ouvi-la em fita, e 

imaginar que o entrevistador chegou, em silencio, ligou o gravador, "fez" a 

entrevista e desbgou o aparelho, saindo calado, e como olhar um mapa-
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mundi e irnaginar que o mundo e piano, retangular e cheio de letrinhas no 

chao. 

A entrevista e uma ocorrencia de fala local, dentro de um quadro 

conversacional maior. E antecedida por um contrato explicito entre as partes 

que sabem que vao realizar uma entrevista e e seguido de agradecimentos e 

comentarios. Este ponto sera tratado especiiicamente mais adiante sob o 

rotulo de organizacao sequential. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.5.3 - Elementos paralinguisticos 

O Estudo dos elementos paralingiiisticos tambem e importante na 

anabse global da entrevista. Os gestos, pigarros expressoes faciais, 

movimentos oculares, etc., alem de marcar enfase e interesse (ou sua 

ausencia) e de reforcar o oral, podem trazer em si contribuicoes importantes 

para a anabse. 

Dada a natureza das grava?oes que servem de suporte a este 

trabalho (fitas cassete) destacou-se para estudo particular apenas o riso, por 

este elemento ser claramente identificavel no registro adotado e por nos 

permitir apontar uma tipologia do mesmo. 



3.2.5.3.1 - RJso de rrutigacao 

O riso de mitigacao e aquele que, acompanhando a afirmacao ou 

pergunta sobre um ponto debcado, serve como mitigacao a seriedade ou 

agressividade do assunto (cf. FRASER, 1980). E o caso do exemplo abaixo: 

exemplo n° 34 

1 S2: ah' sim' entao VOCES CRIAM JUN:TOS? NE? e 

2 voce teve algum resul:TA:DO OU:: o resultado 

3 FOI SO DO SEU PAI? 

415: ((risos)) 

5 S2: so ELE qui ficou com garro::te 

616: [E:: ficou( ) 

7 S2: ficou semNA:DA OU:: TE:ve AL:guma VAN:tagem::? 

8 ((risos)) 

A situacao e a seguinte, S2 esta entrevistando, ao mesmo tempo, 15 

e 16 sendo que o primeiro e pai do segundo. Ambos trabalham juntos e o 

entrevistador quer saber se dividem os lucros. A situacao e debcada, pois 

envolve, alem do relacionamento economico, o relacionamento famibar. 



O entrevistador se dirige ao filho, com uma pergunta embaracosa. O 

riso do pai serve como uma mitigacao a este constrangimento mostrando que 

a pergunta e delicada, entretanto.Ao rir, ele da permissao ao filho para que 

ele fale no assunto, demonstrando aquiescencia. 

0 riso aqui demonstra a importancia do patrio poder, mais uma vez, 

que transpassa esta entrevista. O anabsta alertado dito, podera incluir este 

elemento em suas reflexoes, ou mesmo julgar necessaria uma nova entrevista 

com o filho afastado do pai. 

Ao fazer uma nova pergunta sobre o assunto, agora com a 

permissao do chefe da famiba, insistindo nos detalhes da distribuicao de 

renda famibar, o sociologo sente-se na obrigacao de rir, como a pedir 

desculpas pela insistencia. 

Notemos que, neste caso, o riso nao e um direito, mas um 

acompanhamento obrigatorio, ou quase, da pergunta embaracosa. Poderia, e 

claro, ser substituido por outras formas de mitigacao, mas alguma delas 

deveria aparecer. 



3.2.5.3.2 - Riso de hesitacao 

Pouco abaixo do trecho estudado nos paragrafos anteriores, ha esta 

passagem: 

exemplo n° 35 

1 16: o cara que cria a:belha ((risos)) 

2 tern: que ser:... 

3 S2: ta legal 

4 16: tern que se segurar por ai:: mesmo' 

O riso neste caso tern uma funcao mais simples que no caso 

anterior, preenchendo uma hesitacao de planejamento de turno, evitando um 

silencio que poderia ser tornado como um ponto de passagem de turno, 

como acontece logo abaixo, na linha 2. 

3.2.5.3.3 - Riso de reforco 
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0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA riso de reforgo serve para sublinhar uma ideia. Neste ponto e um 

elemento sem grande carga de sigruficacao propria, mostrando apenas a 

importancia que o falante da ao que diz. Veja-se o exemplo: 

exemplo n° 36 

1 16: DEU::...em TLRAR: ESSE MEL: MESMO: JA 

2 LE:vei trin:ta FER:RU:ADA:: e NUM:: larguei 

3 NAO: ((risos)) TRIN:TA SO VOAN:DO:...eu 

4 digo EU TO AQUI:: (mei) doido 

O informante, encarecendo sua coragem ao lidar com as abelhas, 

usa de varios recursos segmentais e suprassegmentais: usa um numero 

grande, em sua opiniao, para enumerar as ferroadas, dando veracidade a sua 

historia (depois reforca o numero dizendo que so esta contando uma parte, 

"so voando""); usa dupla negativa (bnhas 2 e 3); afirma duas vezes a mesma 

coisa; enfatiza as palavras e alonga as vogais; afirma que sua coragem se 

aproxima da loucura ("mei doido"'),e, alem disso, ri para sublinhar a ideia, ja 

que rir do perigo e prova de valentia. 

3.2.5.3.4 - Riso de escusa 

1 



93 

Chamanios "riso de escusa" aquele que acompanha assuntos 

considerados tabu, repare-se nos exemplo s: 

exemplo n° 37 

1 SI : E OS HOMENS:? como e que eles 0:lhanf pra voce:? 

211: ((risos)) como assim?... como assim voce diz? 

exemplo n° 38 

1 12: /.../eu ouco eles dizendo eu canso de ouvir: 

2 ATE:: DIGO: VENHA: CA:: NAO vou ai nao to 

3 tomando ((risos)) aqui um copo de cana (ai 

4 tern vergonha) ai diz voce e FORTE' VIU:VTNHA: 

5 digo SOU SOU FORTE MERMO' voce ta bebendo sua 

6 cerveja' sua CA:CHACA AI : : . . . voce...ta fazendo 

7 pouco de mbn: diz assim RE:ZE EM M I M AGORA:: 

8 mas que e so por safadagem mesmo' nao eu nao 

9 vou rezar be:bo nao: ((risos)) se tivesse cum 

10 doenca eu rezava/.../ 



No prirneiro caso, a informante, uma viuva jovem, vale a pena 

ressaltar, imagiria que a entrevistadora pergunta se os homens a olham com 

interesse sexual, ri e pede para que a entrevistadora lhe confirme a hipotese. 

Ja no segundo caso, a informante ri quando acaba de falar sobre 

bebida e homens bebedos, um assunto que, tanto quanto sexo, nas classes 

populares, nao se quadra bem na boca de mulheres. 

Assim sendo, o riso se configura como uma escusa por se tocar num 

assunto que constitui interdito. Difere do riso que foi chamado "de 

rrritigacao" porque neste que ora estudamos a informante nao teme ofender 

ninguem em particular, apenas quer ressaltar o carater "imorar de tal 

assunto e se resguardar de uma possivel imagem negativa de sua face.
4 

Notemos que, em nenhum caso observado durante o exame do 

corpus o riso tern um carater meramente ludico, os participantes da 

entrevista riem varias vezes, como mostramos, mas em todas ela, o riso 

nunca tem o carater do rir por brincadeira, rir por rir, sempre esconde atras 

de si alguma coisa relacionada a algo exterior a si mesmo. 

4 Conceito: "Face", como ja anotamos no capitulo I I , e um conceito exarado por Goflrnan e se refere 

avaliacao positiva que uma pessoa deseja que os outros tenham dela mesma durante um 

evento particular 
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Isto e mais uma pequena demonstracao de como as coisas 

"dispensaveis"', menores, devem chamar a atencao do analista e nao serem, 

simplesmente, relegadas ao esquecimento. Se assim fosse, nao Valeria a pena 

analisarmos, bastaria ficarmos sunplesmente com a aparencia e com os 

postulados do senso-comum. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.5.3 - Correcdes 

As correcoes funcionam como organizadores locais dos turnos 

(MARCUSCHI, op.cit.: 28ss.) e indicant um engajamento do falante em 

relacao a eles (SCHIFFRIN, op.cit.: 27ss.). 

As correcSes tento podem ser iniciadas pelo falante que detem o 

turno, quanto por seu interlocutor. Vejamos os exemplos: 

exemplo n° 39 

1 12: num dia de quin/ de SEX:TA: FEIRA:' CA:iu a 

2 DA:ta ...de meu NASximento' 

3 [hum] [certo 
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4 12:/.../MA-MAE:: NAS-CEU: EM MILNO-VE-CENTOS: ' 

5 e oitenta: e.:/ NOVENTA E OITO 

6 SI: [mil oitocentos e 

7 noventa e oito" ne? 

812: [OITO: 

No primeiro destes trechos, tem-se uma autocorrecao e no segundo 

uma heterocorrecao
5 sobre dados que se consideram importantes. Isto indica 

um compromisso com a veracidade das infonnacoes por parte de ambos os 

falantes. 

Este tipo de correcao pode dar pistas sobre dados que o falante 

considera importante. A informante, por exemplo, corrige-se no primeiro 

destes exemplos na bnha um por causa do dia da semana, nao se importando 

com o seculo (linhas 4 e 8). De fato, para ela, ter nascido na sexta-feira e nao 

na quinta-feira e uma marca mistica em seu destino. Ela e rezadeira e a sexta-

feira, em nosso folclore, e um dia carregado de cores magicas das quais a 

quinta-feira e desprovida. 

A sociologa, de formacao academica e preocupada com o que a 

ciencia oficial considera exatidao, nao bga importancia ao dia da semana. 

5 Conceito: autocorrecao chamamos ao fenomeno que se da quando o falante corrente percebe que 

errou ou tem sua atencao chamada pelo parceiro e ele mesmo, falante corrente, 

retifica seu erro.Heterocorrecao acontece quando o falante corrente nao retifica uma 

informacao evidentemente equivocada, perceba-a ou nao, e o parceiro toma a 

liberdade de corrigi-lo ao inves de chamar-lhe a atencao para o erro. 



Antes, o que a incomoda profundamente e o erro referente ao seculo, na 

data de nascimento da mae da informante, o que alias, nao lhe dara a mais 

miniiTia informacao sobre a questao em estudo, que e o trabalho feminino, 

como ja frisamos. 

Esta diferenca de focalizacao nao pode ser ebminada, uma vez que 

evidencia expectativas culturais diferentes manifestadas de forma 

inconsciente, durante a entrevista. A entrevistadora, por mais bem treinada 

que seja, jamais podera deixar de ser o que e, esquecendo a educacao formal 

que teve durante anos, simplesmente por um esforco de vontade. Porem um 

fato como este nao pode ser desprezado durante a anabse. 

Uma correcao pode ser proposta e aceita (mesmo tacitamente) 

como no caso acima, ou proposta e rejeitada, como abaixo: 

exemplo n° 40 

1 15: /.../ quando foi no se:GUN:DO A:NO:'... eu TLREI:' 

2 TREZENTO: E TRTN:TA E:: QUATRO:: LITRO DE MEL:' 

3 AI :E :LAja ficou MAIS::: 

4 S2: trezentos e trimta:::? 

5 15: SIM::...TRE:ZENTOS E TRIN::TA' 
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Aqui o entrevistador, detectando um possivel erro de informacao no 

dado do entrevistado (acidental ou hiperbobco) sobre a quantidade de mei 

produzido, convida-o a corrigir este indice numerico. O informante, ao inves, 

confirma a afirmacao dada. 

Porem, nem so informacoes podem ser corrigidas. Tambem a 

organizacao do turno e passivel de se-lo, em tennos estruturais. Vejamos um 

exemplo: 

exemplo n° 41 

1 S2: E 0 SE:NHOR:...por::que qui o se/ quais foram 

2 os RE:sultado qui o senhor TE:VE:...com A 

3 CRIACAO DE a:belha? TE:VE AL:GUM: 

4 RE::SULTA::DO:? 

Este tipo de autocorrecao e bastante comum e aparece tanto na fala 

do entrevistador quanto na do entrevistado, mostrando o envolvimento que 

os falantes tern com a organizacao estrutural da mensagem veiculada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.6.1 - Perguntas e respostas 



Existe na conversacao uma constante alternancia de turnos, 

compondo uma seqiiencia em "movimentos coordenados e cooperatives" 

(MARCUSCFfl, op.cit. 34). AJgumas destas seguem um padrao bem 

determinado, formando pares adjacentes (cf. SACKS, SCHEGLOFF et 

JEFFERSON, op.cit), ou seja, uma seqiiencia de dois turnos de 

"concorrencia obrigatoria, dificibnente adiavel ou cancelavel" 

(MARCUSCHI,op.cit.: 35). 

Entre os varios tipos possiveis de pares adjacentes esta o par 

"pergunta e resposta" que predomina nas entrevistas. Porem e preciso notar 

que nem toda interrogacao e pergunta. Veja-se o exemplo: 

exemplo n° 42 

1 S2: /.../ 0 SE:NHOR E DA ON::DE? 

215: Olho dAgua de Nossa SENHORA: NE:? 

A primeira interrogacao (bnha 1) e uma pergunta real, o 

entrevistador, por algum motivo, deseja mesmo saber a proveniencia do 

entrevistado. Ja a segunda interrogacao (linha 2) nao pode ser tomada por 

uma pergunta, ja que nao faria sentido o informante ter duvidas sobre de 

onde vem. Esta interrogacao ou tern uma mera ftincao fatica, ou e um 



indicador de passagem de turno, ou ambos. Pode tambem indicar a 

consciencia por parte do entrevistado da diferenca de identidade social entre 

ele e o entrevistador, evitando "faltar com o respeito" atraves de uma 

resposta categorica. 

Por outro lado, imagina-se que numa entrevista so o entrevistador 

faca perguntas, o que nao e verdade, como se pode ver abaixo: 

exemplo n° 43 

1 SI:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I . J como e SER fazendeira? 

211: ser fazendeira? 

3 SI: isso' 

4 I I : e:...possuir tenra: criar ga:do:ne:? 

Note-se que a pergunta da linha 2, um pedido de esclarecimento 

sobre a pergunta anterior, e radicalmente diferente das perguntas da 

entrevistadora, ja que nao versa sobre questoes externas ao discurso, mas 

inerentes a ele, mesmo assim, nao deixa de ser uma pergunta que tenha de 

ser respondida. Tal questao deriva da obviedade da pergunta da linha um, 

segundo a opiniao da informante. A sua pergunta, sob a forma de repeticao 

partial da fala da entrevistadora, e um pedido para que a sociologa coriiirme 

ou reestruture seu turno. Isso feito (linha 3), a questao em pauta e 
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respondida seguida de um "ne" que solicita a entrevistadora a confirmacao 

de que aquela resposta a satisfaz. 

A entrevistada, ao pedir que a sociologa esclareca a pergunta, 

demonstra reconhecer uma obrigacao de sua parte (da entrevistada) em 

responder com clareza as perguntas. Alem disto, segundo Hoffnagel 

(1992,28): 

"perguntas que pedem esclarecimento tern a ver com problemas 

endotextuais e normalmente ocorrem quando ha um baixo indice 

de compreensao murua, ou algum tipo de assimetria na relacao com 

o menos poderoso fazendo pedidos de esclarecimento". 

Pode-se ver que neste caso nao ha problemas endotextuais graves, a 

entrevistada compreende a pergunta, se bem que esta lhe pareca inusitada ou 

irrelevante. Seu pedido de esclarecimento, entao marca uma diferenca de 

visao de mundo, um descompasso entre o que e relevante para uma e para 

outra, alem de um reconhecimento da desigualdade de papeis sociais que 

existe entre elas, fazendo com que a informante faca um esforco de anabse 

para tentar entender a dunensao de um questionamento que lhe parece 

irrelevante. 



3.2.6.2 - Narrcttivas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Alem das seqtiencias minimas, representadas pelos pares adjacentes, 

existem outras maiores, embora igualmente regidas por regras mais ou 

menos fixas. Entre estas seqiiencias encontram-se as narrativas locabnente 

produzidas. 

Jefferson (1978: 220) afirma que ha duas maneiras pelas quais uma 

narrativa pode ser introduzida durante a conversacao. Na primeira delas, a 

narrativa surge como que abruptamente no processo de tomadas de turno, 

quando alguma coisa dita num dado momento da conversacao leva um dos 

participantes a iniciar uma narrativa que pode ou nao ser topicamente 

coerente com a fala em curso. Um segundo processo se da quando a 

narrativa e metodicamente introduzida na tomada de turno, atraves de 

mecanismos que sinalizam a relacao entre o que sera narrado e a fala anterior 

(cf. OLIVEIRA, 1994: 119). 

3.2.6.2.1 - Narrativas metodicamente iniciadas 

Este tipo de narrativa locabnente ocasionada e introduzida por 

tecnicas explicitas e funcionam como um elemento claramente ancilar a 
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entrevista. Normalmente, sao respostas a perguntas sobre questoes 

relacionadas a eventos passados e, naturabnente, exigent a expbcitacao da 

informacao em forma de discurso narrative Por exemplo: 

exemplo n° 44 

I SI : voce ja escutou algum comentario:?NAO:? 

211: JA:' 

3 SI: co-como foi o comentario? 

411: BOM: ele disse assim qui...qui sou mulher que 

5 tern CO:rage:' de resolver AS: COISA:... que 

6 nao e toda mulher que faz isso'SABE?...hoje zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 mesmo quando eu cheguei la...e: o homem que 

8 foi comigo:...AI::...foi:...o vetennano 

9 I I : PEGUE: aqui na cabeca da VA:CA:' ai eu disse 

10 NAO quern vai pegar SOU EU... ai (foi) NAO:' 

I I quern vai pe: gar sou eu'... que mulher num:: 

1211: segura eu disse bom' mas quern ferrava o gado 

13 aqui no curral era EU' POR QUE EU NAO SEGURO 



14 NA CABECA DE UMA: VA:CA? que ela ja ta 

15 DEI:TA:DA::? (ai fica tudo) fica pensando 

16 AS:SIM:' como e que eu faco ISSOrNE? 

A entrevistadora, pesquisando sobre o trabalho feminino e a 

concepcao que dele fazem homens e mulheres da regiao, procura um 

comentario exemplar sobre esta visao. A primeira pergunta e se ha algum 

comentario especifico sobre o assunto, confirmada a hipotese, a 

entrevistadora pergunta sobre "o" comentario. Esta mudanca de um 

pronome mdefinido para o artigo defmido marca claramente seu desejo de 

recolher um comentario que a entrevistada considere exemplar e relevante. 

Esta assim o compreende e, para Iocabzar um exemplo real e nao apenas uma 

generalizacao, a informante narra a circunstancia em que ele foi exarado. O 

fato e narrado com brevidade e em perfeita coerencia com o topico da 

entrevista. 

3.2.6.2.2 - Narrativas abruptas 

As narrativas iniciadas abruptamente, isto e, sem requerimento da 

parte do entrevistador, sao comuns no corpus. Elas, como se disse, podem 

ter ou nao a ver com o topico que esta sendo desenvolvido. Observe-se: 



exemplo n° 45 

1 SI: /.../ elas dizem o que da senhora? 

2 12: elas diz MAS VIUVA: VOCE...RE.-ZA: BEM: DE:MAIS 

3 voce curou meu filho' curou meu irmao' MEU PAI:::' 

4 meu tio' minha fami:li:a dos SI:TIO vem gente... 

5 para curar as PES: SO A 

6 SI: hum 

717: e (dize) que tern muita FE:' 

8 SI: hum 

9 12: DEMAIS::' AS MU:LHER MAIS MULHER home e muito 

10 di-fi-ci' no home HO:JE VEIO U M A:QUI:' QUI 

11 TA CUma/ com um car/ com um caroco assim no 

12 MEIO: VEI ME MOSTRAR e me pedir pra RE:ZAR:' 

13 ai ele disse SABE QUE E ISSO AI::? E um lo:bim 

14 que saiu no seu dedo no seu dedo do pe 

15 SI: hum 

16 12: e um lo:bim: e ele disse que ta doendo mui::to' 

17 e o pe ta e IN:CHA:DO eu disse e lobim' lobim 

18 12: sai em qualquer parte' PESxoco' SAL..em CA:BE:CA 

19 sai...em em/ no COR:PO em qualquer CAN:TO do 

20 corpo' nao tern canto marcado nele eu to achando 

21 Que e um lobbn MER:mo' eu digo (isso e) so lobim 

22 e ele num ta DU:RO' ele disse ta vendo se fosse 
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23 ferimento uma pioca do oi RO:xo ai tinha pus 

24 isso vai ser um lobim::' 

Neste caso, o tema da entrevista e o trabalbo feniinino e o topico 

(q.v. cap. IV) e a opiniao dos homens e das mulheres da regiao sobre a 

atividade de rezadeira. Sob este ponto de vista, a narrativa apresentada nao e 

coerente com a fala anterior. 

Diferentemente do que estudamos quando do exemplo anterior, a 

pergunta pede opinioes genericas e nao alguma em especial. Sendo assim a 

narrativa nao e sobcitada. Alem disto, a pergunta refere-se a opiniao de 

mulheres, ja que a opiniao dos homens ja houvera sido comentada pela 

entrevistada anteriormente. 

Baseados em Jefferson (op.cit.:222ss.) podemos dizer que tal fato 

decorre de uma certa informahdade na conversacao, que causa um 

afrouxamento no controle do topico. No exemplo abaixo, temos coisa 

diferente: 

exemplo n° 46 

1 SI : SIM Z. AI : . . . quando voce casou' voce continuou 
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2 trabalhan:DO:? 

3 12: continuei trabalhair.DO' 

4 SI: em QUE? 

5 12: em servico de RO:CA' 

6 S1: hum 

712: pran:TAN:DO\.. CO:lhen:do:7.../ 

8 12: EU... a-A:PRON:TAVA E ALIM:PAVA::' num tao 

9 tao aprontando/ NAO TEM: A:GUA:' a gente nao 

10 tern AGUA: a vida da gente e correr atras dagua' 

11 eu mermo corro atras dagua de dia e de noite' 

12 U:MA: NOITE: DESSA: EU: VIM: : DE SEIS::: HO:RA:' 

13 PRA PEGAR UMA LATA DAGUA no ONIBU' DE SEIS 

14 HORA de Pau DE FER:RO:...passou por mim de 

15 SEIS:: HO:RA' eu vim COM: A LATA' U M DI:A 

1612: DE NO:VEM:BRO'EU SAI: DAQUI: DE SE::IS 

17 HO::RA:/.../ 

Aqui, a narrativa que surge abruptamente dentro do topico "servico 

de roca" nao tern a ver nem com o topico nem com o tema da entrevista. esta 

narrativa que surge e versa sobre falta de agua, de um ponto de vista formal, 

nao tern a ver com o corpo da entrevista. No paragrafo 4.1.1 deste trabalho, 

estudaremos mais detidamente este trecho e veriBcaremos que motivos 

levam a entrevistada a tomar este caminho. 



No momento, notemos que a entrevistadora nao solicitou qualquer 

narrativa, direta ou indiretamente. Nao ha indfcio que a sociologa quisesse 

uma exemplificacao sobre como seria um dia exemplar de trabalho, por 

exemplo, da informante enquanto jovem. Entretanto, o "hum" da linha 6 

indica que a informacao de 12 em seu turno anterior deve ser suplementada. 

Isto se depreende porque a entrevistadora em seu turno nao muda o topico, 

apenas repassa a palavra a informante com aquele "hum". Em outras 

palavras, a sociologa pede a entrevistada que esta expbque o que e "servico 

de roca". 

Dai poderia surgir uma narrativa, pois a informante poderia achar 

mais apropriado dar um exemplo do que seria um dia, ou outro periodo de 

tempo, de servico de roca, entretanto, vemos que ela passa a usar verbos no 

gerundio (plantando, colhendo, etc.) que indica uma visao pontibnear do 

tempo, ou seja, descaracterizando a formacao da narrativa. Mesmo quando a 

informante usa o imperfeito (aprontava e abmpava) nao esta narrando. A 

narrativa, de fato, nada tem a ver com o trabalho da juventude da informante, 

mas sobre dificuldades muito mais atuais, como veremos no proximo 

capitulo. 

3.2.6.2.3 - Narrativa como subversao da estrutura de participacao 
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Na entrevista, os papeis do entrevistador e do entrevistado nao sao 

intercambiaveis e isto da muita forca a um dos interlocutores, pois e o 

entrevistador a quern cabe a organizacao do discurso, a selecao dos topicos 

relevantes, a palavxa final sobre a validade ou nao de um argumento, etc.. 

Ja na narrativa e "funcao do narrador elaborar e dramatizar o 

evento, o que o coloca na posicao de falante principal ou primario a quern, 

bnplicitamente e garantido o direito a palavrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (floor), ate que a historia seja 

encerrada" (OLIVEIRA op.cit.:35). Asskn sendo, notem-se que certas 

narrativas longas, engendradas por associacao topica (ver capftulo IV) e, 

como acontece no exemplo anteriormente discutido, sem nexo aparente com 

a fala anterior, aparentam ser tentativas de equibbrar o relacionamento entre 

informante e sociologo atraves de subversao da estrutura de participacao 

tipica deste evento de fala, como no seguinte caso: 

exemplo n° 47 

112: eu so QUERO trabalbar e re-re:ZAR:' acredita?... 

2 nao boto na cabeca outra coisa... NE:GOCO de 

3 televisor eu nao gosto /.../ so GOSTO DE RE:ZA 

4 E TRABAIA:' trabalhar e comigo mermo 

5 SI: ham 

6 12: inda essa semana passada vei duas mulher de 



7 CATO:LE ass/ fazer uma cura A:QUI:' fazer 

8 outra NO BELEM:... e eu fui mais ELAS fumu 

9 o: rapaz que veio de caico quando chegamo no 

10 beico DA PISTA: eu digo agora nos vamo parar 

11 um carro a mulher disse COMO E? eu vou rezar 

12 a oracao de VI-A-JAR:' PE:GEI TRES PEDRA' 

13 fiz a ORACAO: quando nos cuidemo o primeiro 

14 carro que veio era um: de Caico o home COM:PRA:dor 

15 de GA:DO' e comprador de carro' so foi duas 

16 palavra quele disse a profissao dele era essa 

17 ai trouxe nos de GRA:CA: ai decemo ai na 

18 frente da CADEI:A::...ai ele GOS:TEI DA SENHOrRA 

19 e que a senhora...vei me dizendo que desde novembro 

20 12: eu venho tendo prejuizo /.../ eu digo e o senhor 

21 12: porque nao muda de ra:mo:? quando um negocio 

22 nao da: a/ o senhor fique so com o GADO:' e 

23 deixe isso' esse negocio de/ de comprar carro:' 

24 porque CAR:RO E muito PE:RI:GO:SO' e (as vezes 

25 e roubado) 

26 SI: sei 

27 12:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /..Jo senhor fique so como ramo de gado que 

28 o gado DA:' 

29 6 z : 

30 [ o se:NHOR e fa:ZEN:DEI:RO:' eu disse com ele:' 



31 SI: hum 

32 12: ele disse pois a senhora e conselheira/.../ sei 

33 que o carro nao ta dando mais' comprar e vender' 

Vemos que durante este longo trecho, enquanto dura a narrativa, 

que, alias, nao tern nada a ver com o tema da entrevista, e a iriformante quern 

domina a fala. Vemos como na linha trinta e um ela nega a SI o direito de 

interrompe-la. Narrar inibe a toma da de turno e forca o ouvinte a exercer o 

papel dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA story recipient (cf. JEFFERSON, 1978: 225). 

A dupbcidade de papeis da entrevistadora neste caso fica clara na 

linha vinte e sete. Seu papel e dupbce porque, enquanto entrevistadora, e sua 

atribuicao manter o topico da entrevista, como ela tentara fazer na linha 

trinta e um, entretanto como story recipient, sua atribuicao e apenas apoiar a 

narradora. Assim sendo, ela passa de falante principal para falante 

secundaria, pelo menos durante o momento da narrativa. E esta modificacao 

de papeis que nos referimos acima quando falamos de subversao da estrutura 

de participacao. 

Ja que, como vimos, neste caso a narrativanao fora solicitada pela 

entrevistadora, nao da suplementacao a alguma informacao anterior- e, 

topicamente, nao tern relacao com a fala anterior, pode ser que sua funcao 



seja de transformar a entrevistadora em ouvinte e a entrevistada em 

narradora. Isto acontecendo, a atribuicao de organizador do discurso se 

transferiria de SI para 12. 

Isto demonstra claramente que a entrevista nao e uma tecnica 

discursiva neutra, um mero instrumento de coleta de dados, mas sim um 

espaco de negociacoes e conflitos e assim deve ser analisada. 

Tambem e bnportante ressaltar que o estudo dos organizadores 

locais do discurso presentes na entrevista, como as regras de tomada de 

turno, hesitacoes, etc. nao levam apenas a um estudo formalista, mas sao 

pistas importantes para esclarecer pontos de colaboracao e confbto, assim 

como demonstrar a presenga desta colaboracao ou deste conflito em 

passagens aparentemente "inocentes"' da entrevista, dando pistas de valor 

consideravel para o anabsta que considere outras questoes alem das 

meramente bngiiisticas. 

Queremos ressaltar tambem que as ilacoes aqui tiradas sobre pontos 

especificos nao sao, nem pretendem ser, verdades absolutas, mas apenas 

significados possiveis para os fenomenos em estudo. Nosso maior objetivo 

foi exempbficar como pistas formais podem servir a investigacao sociologica, 

sem pretender fechar a discussao sobre o assunto. 
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CAPITULO IV 

A ESTRUTURACAO TOPICA 

Que a organizacao local da entrevista possa ser chamada de sua 

"forma", e que seja facil admitir que exista uma forma geral para um certo 

tipo de entrevista, e facil de admitir. Entretanto nao parece plausivel admitir 

que exista algo constante no conteudo destas entrevistas. 

Normalmente, o que se considera "conteudo" de uma entrevista sao 

as irrformacoes nela veiculadas sobre algum assunto que e alvo de pesquisa. 

0 principal movel que leva o pesquisador a reabzar uma entrevista e obter 

estas iriformac5es que lhe servirao de principal objeto de anabse. 

Se assim fosse considerado, seria impossivel fazer uma anabse do 

"conteudo" do genero entrevista, pois cada uma delas veiculara irrformacoes 

diferentes. De fato, nao se pode equiparar as informacoes obtidas por um 

entrevistador na Groenlandia preocupado com pesca, com as de outro na 

Austraba, inquirindo sobre moda. Toda similitude encontrada porventura 

nestas entrevistas se deveria nao ao uso da entrevista, mas a coincidencias ou 

a leis sociais mais complexas. 



Entretanto, existe uma nocao que em Glossematica chamar-se-ia de 

"forma do conteudo'', isto e, a forma pela qual as informacoes se veiculam e 

se desenvolvem durante a entrevista, e e esta "forma do conteudo" que se vai 

estudar neste capitulo. 

E importante, pois, lembrar que verificaremos se existe uma forma 

geral na qual a entrevista dispoe seu conteudo, o que influencia esta 

disposicao e em que esta disposicao do conteudo interfere na anabse. 

Deve-se entender a alusao que fizemos a escola de HjemslevzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cum 

grano salis, apenas em termos de comparacao distante. A teoria da 

estruturacao topica que exporemos nao tern nada a ver com ela, nem 

geneticamente, nem epistemologicamente. Somente coincident sob o aspecto 

de considerarem que as informacoes e as ideias nao sao objetos abstratos, 

mas que se bgam a estruturas bastante concretas no discurso. 

As referencias teoricas que servirao de base para este capitulo serao 

"Topic As a Discouse Notion: A Study of topic in the conversation of 

Children and Adults" de Keenan e Scheffebn (1976) e '"Sharing Time' : 

Children's narrative Styles and differential access to bteracy" de Michaels 

(1981) ambos versando sobre a nocao de topico em narrativas 

conversacionais. Neste trabalho, exploramos de que maneira tais conceitos 



podem ser aplicados ao tipo de interacao em estudo, o que parece ter dado 

resultados satisfatorios, na medida em que nos demonstrou de que forma se 

estrutura ou se organiza a progressao tematica no modo discursivo estudado. 

Outros autores tambem serao usados, sempre que houver necessidade ou 

conveniencia. 

4.1 - Organizacao Topica 

A selecao e organizacao dos topicos de uma entrevista deveria ser 

de responsabibdade unilateral do entrevistador que a provocou. Este deveria 

conseguir manter seu topico pelo menos durante um par pergunta-e-resposta 

e relaciona-lo, ao menos indiretamente, ao tema da pesquisa em andamento. 

Imagina-se que as possiveis digressSes surgidas durante as respostas dos 

entrevistados nao tenham a maior importancia, devendo, por isto, ser 

rapidamente abortadas pelo investigador. Ao menos assim rezam os manuais. 

Tal posicao, como se vera, nao corresponde aos fatos e deve ser 

debatida com atencao. 
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4.1.1 - Topico Centrado e Topico Associado 

Keenan e Scheffelin (op.cit.: 342) afirmam que 

"a discourse topic is a proposition (or set of propositions) expressing a 

concern (or set of concerns) the speaker is adressing. It should be stressed 

that each declarative or interrogative utterance in a discourse has a specific 

discourse topic. It may be the case that the same discourse topic is sustained 

over sequence of two or more utterances."6 

0 topico entretanto, nao e algo que se defina somente por seu 

conteudo. Na verdade ele e um procedimento que revela interessantes 

caractertsticas estruturais, cujo estudo pode ser bastante relevante, 

principalmente quanto ao mecanismo de mudanca topica durante a 

conversagao. 

Para Michaels (op.cit: 243 ss.) o topico pode ser centrado ou 

associado, sendo centrado aquele cujo 

'Thematic development was characteristicaly achived through a 

linear progression of information, proving focused description of a single event 

or object... there is a high degree of a topic cohesion in that key itens refer to a 

discrete cultural routine" (id.op.cit.: 428) 7 

6 Traducao: "um topico discursivo e uma proposicao (ou conjunto de proposicoes) que expressam um 

assunto (ou conjunto de assuntos) emitidos pelo falante. Deve-se reforcar que cada 

afirmacao ou pergunta do discurso pode ter um topico especifico, mas pode acontecer o 

caso de um mesmo topico discursivo se manter por uma seqiiencia de duas ou mais 

declaracoes". 
7 Traducao: "desenvolvimento tematico foi caracteristicamente realizado segundo uma progressao 

linear de informacoes, mostrando-se uma descricao centrada de um objeto ou evento 

singular... este e um grau alto de coesao topica, no qual os itens chaves se referem a uma 

rotina cultural discreta." 



O discurso academico, principalmente o escrito tende a dar 

preferencia a este tipo de desenvolvimento topico. 

Claro deve ficar que a nocao coerencia e logicidade de tal 

desenvolvirnento tematico depende de uma "rotina cultural"', nao tendo nada 

de "natural" ou "universal". Uma descricao "focada" de um objeto dependera 

da lente por que se olha e nao do discurso ou do objeto em si. 

A questao da construcao do objetivo e do subjetivo assim como dos 

conceitos de racional e irrational, logico e ilogico, continuo e descontinuo 

como termos socialmente construidos e vabosos e, alias, um tema ja bastante 

debatido em Filosofia e Epistemologia (cf. CARVALHO, 1991, por 

exemplo) e nao caberia aqui discuti-lozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a priori. Tomemos, por enquanto 

apenas, os termos "coerente" e "logico" como nos sao dados pela tradicao 

escolar ocidental e pelo senso-comum. 

Dentro destes parametros, um exemplo de topico centrado seria o 

abaixo: 

exemplo n° 48 

1 SI : / . . . / Onde foi que voceNAS:CEU:' 



211: eu nasci em Riacho dos Cavalo 

3 SI: Riacho dos Cavalo 

411: foi 

5 SI : se criou:/ ficou ate quanto tempo la? 

611: ATE::' vinte e cinco anos 

Neste exemplo, de aparencia bastante banal, temos a descricao 

centrada de um evento (o initio da vida da informante) inscrita numa rotina 

cultural discreta (tempo e espaco), que constituem o que definbnos como 

topico centrado. 

Ja o topico associado, no nosso corpus, se manifesta, geralmente, 

sob a forma de narrativas, normalmente pessoais, impbcitamente relacionadas 

com a fala anterior, mas nao por uma rotina cultural discreta, mas por uma 

logica propria. 

A associacao topica e geralmente caracterizada por usar pouco os 

conectivos lexicalizados indo raramente alem do uso do "e" ou do "ai", 

ligando os fatos narrados sem expbcitar suas relacoes com o tema central 

tratado. Isto da a impressao de que o discurso nao tern comeco, meio ou 

encerramento e que o falante discorre sobre topicos associados ao acaso e 

sem objetivo definitivo. Porem, uma anabse pormenorizada de tais passagens 
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indica que o individuo nao esta simplesmente ligando ideias livremente ou 

passeando de topico a topico ao acaso, mas ele escolhe o que dizer visando 

um objetivo dado (MICHAELS, 1981: 429). Por exemplo: 

exemplo n° 49 

1 12: continuei trabalhamDO' 

2 SI : em QUE? 

3 12: em servico de RO:CA' 

4 SI: hum 

5 12: pran:TAN:DO'... CO:lhen:do:7.../ 

6 12: EU... a-A:PRON:TAVA E ALIM:PAVA::' num tao 

7 aprontando/ NAO TEM: A:GUA:' a gente nao tern AGUA: a 

8 vida da gente e correr atras dagua' eu mermo corro 

9 atras dagua de dia e de noite' U:MA: NOITE: DESSA 

10 EU: VIM: : DE SEIS::: HO:RA:' PARA PEGAR UMA 

11 LATA DAGUA no ONIBU' DE SEIS:: HORA de Pau 

12 DE FER:RO: passoupor mimde SEIS:: HO:RA' euvim 

13 COM: A LATA' U M DI:A DE NO:VEM:BRO' EU 

14 SAI: DAQUI: DE DE SE::IS 

15 HO::RA:/.../ 



O topico do trecho dado e o trabalho na roca da informante em 

dado momento do passado. Na linha 7 ha uma mudanca do tempo para o 

presente. Note-se como isto se da com o auxibo do verbo "aprontar" (Eu 

aprontava/ num tao aprontando) que muda o tempo gramatical para servir de 

ponte a uma mudanca no tempo da narrativa. Levando sua fala para o 

presente, que e o que interessa a informante, ela passa rapidamente do 

trabalho de roca para seu problema atual, isto e, a falta de agua. Isto nao se 

da aleatoriamente, mas denuncia um planejamento por parte de 12 visando 

um objetivo, falar de seu problema a alguem de fora da sua comunidade e 

que parece ter transito junto a um orgao do governo. 

Outro mecanismo de passagem de um topico a outro e a repeticao 

da palavra "agua" na linha 8. Note-se que a informante aponta a nao 

existencia de agua, da primeira vez com uma construcao impessoal (nao tern 

agua), onde o verbo "ter" funciona como equivalente de "haver", fenomeno 

corriqueiro no Portugues falado. Depois, a falta d'agua e aproximada da 

falante atraves do uso da locucao pronominal "a gente", que equivale tanto a 

"nos" quanto a um mdeterrninador do sujeito. Finabnente na bnha 9, o sujeito 

"a gente" da lugar a "eu". Logo, ha a seguinte evolucao de um topico a 

outro: 



a) eixo do tempo: 

aprontava (passado) ->nao estao aprontando (presente) 

b) eixo da agua / sujeito: 

nao tern agua (mdetenriinado)—zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA>a gente nao tern agua 

(mdetenninado / determinado) ->eu mesmo corro atras da agua 

(determinado). 

Logo, a evolucao topica segue uma logica discursiva impecavel e 

bem planejada, apesar de ser diferente da logica padrao da tradicao escolar. 

A evolucao do tempo e do sujeito, com a repeticao da palavra "agua", chave 

do novo topico, estao substituindo o uso tradicional de operadores 

argumentatives como conjuncoes, pronomes relativos, etc. e uma logica 

baseada no silogismo que vai do universal para o particular, mas nao de um 

particular a outro. 

Outro exemplo interessante: 



exemplo n° 50 
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1 14: /.../ E: E:: ainda uma gran:de VANTAGEM:: 

2 14: porque voce num PI: QUE: NO TER:RE: NO voce cria um/ 

3 MUITAS A:BE:LHAS' e ela e elas 

4 com (reforma agraria) qui elas elas num 

5 (invade) terra de ninguem 

6 hum hum 

7 eu mermo moro la per:to DA: da: fazemda dele 

8 dele qui ele num quer qui pas:se por DENTRO 

9 da terra mas as mi:nha a:belha vai la tirar 

10 so o QUI QUISER::' NUM EM: PAT A ' pra mim e uma 

11 GRANDE VAN:TAGEM:: NE? ...e/ ela faz uma refor:ma: 

12 : A:GRARIA (quase sem ninguem querer)... ((risos)) 

13 NE? 

O tema aqui e apicultura e suas vantagens, entretanto o informante 

leva a discussao, ou tenta leva-la, para o campo do problema fundiario, para 

isto, se utiliza de uma figura. Suas abelhas se tornam um simbolo e fazem a 

reforma agraria que, talvez, ele mesmo gostaria de fazer. 
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exemplo n° 51 

1 SI: /.../voce acha que o home e mais forte do que 

2 a mulher pra ENxarar a vida' PRA VIVER? 

3 12: E:: MAIS: FOR:TE:'...HOME E:: mais forte 

4 SI: POR QUE? 

5 12: TA TUDO/ NOS SOMO A:...a o e:: ele:: e a 

6 SEMELHAN:CA 

7 DE CRISTO' e a mulher e a semelhanca do do 

8 home' nao pode ser a mul/ o home/ A MULHER: 

9 SER MAIS DO QUI O HOME'... porque a mulher ja foi 

10 mulher ja foi tirada da da COS::TELA: DE A:DAO: 

Note-se que a discussao sobre a igualdade entre o homem e a 

mulher nao descamba para outro topico, prosseguindo, abas, por varios 

turnos, chegando a tres paginas ou mais de transcricao (ver apendice), indo 

desde a concepcao religiosa acima ate a igualdade no trabalho e na pobtica. 

Assim tambem nas outra entrevistas o topico centrado nao so esta presente, 

como muitas vezes predomina. 

Isto se da, tambem, porque o que e centrado e o que e associado, o 

que e associado, o que e continuo e descontinuo, sao coisas de avabacao, em 

ultima anabse, subjetiva, nao havendo marcas concretas para delimita-los. 



Assim sendo, parece que a centracao ou associacdes topicas nao dependem 

exclusivamente, e nem principahnente, de estrategias conversacionais 

aprioristicas, e sim da relevancia que os falantes dao a um assunto ou a um 

tema, confonne seus interesses mais imediatos. 

Tudo isto indica que as entrevistas analisadas nao sao, de forma 

alguma, construcoes individuais de responsabilidade unilateral, pois se assim 

fosse, nao haveria lugar para evolucSes topicas nao previstas e o topico seria 

sempre centrado nos interesses de um dos falantes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1.2 - Continuidade e descontinuidade topicas 

Outro aspecto relevante no estudo do topico e sua continuidade ou 

nao. Para Keenan e Schefferlin (op.cit.: 342), o discurso pode ser continuo 

ou descontinuo em relacao ao topico. E continuo quando ha colaboracao 

topica ou incorporacao topica e e descontinuo quando ha introducao ou 

reintroducao topica. No material anabsado, tanto ha momentos de 

continuidade, quanto de descontinuidades topicas. 

Tanto o topico centrado quanto o topico associado sao continuos, 

pois enquanto no primeiro o topico se mantem em pauta sem evoluir para 
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outro (colaboracao topica), no segundo, a mudanca se da gradualmente, 

seguirido uma logica conversacional (incorporacao topica). 

Como ja discutimos antes, nem todos os falantes terao a mesma 

ideia de logica conversacional, de modo que aquilo e continuo para um pode 

ser descontinuo para outro. Entretanto, ha algumas pistas para asseverar a 

continuidade do topico associado (marcadores de passagem),como, por 

exemplo, o fato da associacao se dar dentro do turno, alem de usarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "alibis" 

como palavras, nomes, lugares, ou outros pontos comuns aos dois assuntos 

que se querem ligar, ou mesmo usar marcadores gramaticais para faze-lo. 

Como comentamos nos exemplos 49 e 50 (paragrafo 4.1.1), a passagem de 

um topico a outro nunca e abrupta, mas bem planejada. 

A descontinuidade topica se da em alguns momentos privilegiados, 

a saber: 

a) na abertura da entrevista; 

b) na introducao ao tema; 

c) na retomada do tema; 

d) em momentos de crise comunicativa insanavel; 

e) no encerramento da entrevista. 



4.1.2.1 -Abertura da Entrevista zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Naturalmente, a entrevista nao se da sem uma previa conversa entre 

o pesquisador e o entrevistado. Na verdade, imagina-se que o entrevistador 

tenha convivido algum tempo com seu informante ou, ao menos, tenha se 

apresentado e anunciado que gostaria de entrevista-lo. E razoavel esperar 

que antes de se iniciarem as perguntas, haja algum tipo de conversacao entre 

o sociologo e o informante. 

Assim sendo, o primeiro turno da entrevista constitui-se numa 

descontinuidade topica em relacao a uma conversa que estava se 

desenrolando anteriormente. Esta descontinuidade esperada e necessaria e 

feita atraves de um contrato entre as partes e nao fere expectativas. Prova 

disto e que nenhum dos participantes das entrevistas estudadas tenta retomar 

o topico da conversa anterior a entrevista. Pode-se dizer mesmo que tal 

conversa introdutoria seja um contrato explicito entre as partes para a 

realizacao da entrevista. 

Deve-se notar que o sociologo sempre aparece como o responsavel 

por esta descontinuidade topica initial, uma vez que sempre e dele o primeiro 

turno da entrevista. 
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Introducao ao Tema: 

A introducao do tema pode coincidir ou nao com a abertura 

entrevista. No nosso corpus, parece haver tres tipos de introducao: 

a) Introducao claramente descontinua em relacao a abertura, como 

e o caso abaixo: 

exemplo n° 52 

1 S2: P.C. DA S. NE? O SE:NHOR E DA ON::DE? 

2 15: Olho dAgua de Nossa SENHORA: NE? 

3 S2: E O SE::NHOR:...por::que qui o se/ quais foram 

4 os RE:sultados qui o senhor TE:VE:...com A 

5 CRIACAO DE a:belha? TE:VE AL:GUM: RE::SULTA::DO:? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t 
A curta abertura desta entrevista tern como topico o lugar de 

origem do entrevistado. Logicamente, este nao e o tema da entrevista, que 

sera apicultura. O topico seguinte e introduzido sem preparacao alguma, 

causando uma descontinuidade em relacao a abertura. Note-se que e o 
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entrevistador que rompe com a continuidade, introduzindo abruptamente o 

tema apicultura. 

A introducao com topico distoante do tema nao e gratuita.Tem 

como funcao nao so descontrair o entrevistado, fazendo-lhe perguntas faceis, 

como seus dados pessoais, mas tambem testar se foi bem compreendido que 

a entrevista ja comecou sem prejuizo do tema a ser desenvolvido. 

b) Introducao continua por incoporacao topica, quando o topico da 

introducao e bgado ao da abertura por associacao. E o caso seguinte: 

exemplo n° 53 

1 SI : 6:: Z. CON:TE' conte: sua vida desde quando voce zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 nasceu' ON:DE foi que voce NAS:CEU:::? 

3 12: NAS:ci no sitio RIACHO de Jardbn:: no dia dezenove 

4 SI: [hum] 

5 12: de vovem:BRO: de mil novecentos e VTN:TE: CIN:CO:' 

6 SI: sei 
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7 12: num dia de quin/ de SEX:TA: FEIRA:' CA:iu a DA:ta... de 

8 SI : [hum] 

912: meu NAS:cimen:to' 

10 SI: [certo 

12 12: PA:PAI NASxeu em mil novecentos E::...e::...NO:venta 

13 e: ...trinta e dois ((mostra duvida)) faz U M SECULO 

14 VI:vi:do:' quele vai COM:PLETAR cem ano/ mil novecentos 

15 e vinte e CINCO:' U M SECULO:' MA-Mae:: NAS-CEU: 

16 SI: [hum] 

17 12: EM M I L NO-VE-CENTOS:' e oitenta: 

18 e::/ NOVENTA E OITO 

19 S1: [mil oitocentos e noventa e oito' ne? 

2012: [OITO: 

21 SI : e:: A I O que ERA qui qui... seu PAI FA:ZIA:' Z.? 

22 ele trabalhava de/ 

23 [ham] [A:GRI:CULTOR: 

24 SI : e: sua mae TAM:BEM:? 

25 12: MAMAE: ERA:' 

O tema desta entrevista e trabalho masculino e trabalho ferniriino, 

entretanto a SI abre a entrevista pedindo a 12 que lhe forneca dados 

pessoais. O objetivo disto, como ja dissemos, e, alem de contextualizar a 

entrevista, abviar a tensao entre os interlocutores e localizar o inicio da 
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entrevista. Porem, diferentemente do exemplo anterior, em que se passa 

desta fase ao tema propriamente dito sem preocupacao com a continuidade, 

a sociologa usa como "gancho" para a transicao do assunto, perguntas sobre 

a ocupacao dos pais da informante. 

Notamos aqui um dos raros casos em que a associacao topica e 

usada pela parte escolarizada, mostrando que a sociologa e capaz de 

compreender e produzir tal fenomeno, e que, se nao o faz tao 

freqiientemente quanto o fazem os entrevistados, tern razoes outras alem do 

puramente textual. 

c) Introducao coincide com a abertura. E o caso a seguir: 

exemplo n° 54 

1 S2: seu J. P. e o SENHOR como e que o senhor comecou 

2 a CRIAR:: hein? por que? O SENHOR num tinha 

3 MEDO NAO? 

Pode-se dizer que nesta passagem nao existe uma abertura, ou que a 

abertura e a introducao coincident. Convent lembrar aqui que, como o 

primeiro turno cabe ao entrevistador, e dele a opcao de eliminar ou nao esta 

abertura, ou, se preferirmos, de fundi-la com a introducao. 
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4.1.2.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Reintroducao topica 

Observamos muitas vezes que novos topicos sao incorporados ao 

discurso atraves do processo de associacao topica, como discutido em 3.1.1. 

Afora o fenomeno discutido em 4.1.2.1 b, e sempre o informante a fazer tal 

associacao topica, afastando-se do tema, assun como e sempre o 

entrevistador a interrompe-lo, reintroduzindo o topico do qual o informante 

ia-se afastando, como vemos no exemplo seguinte: 

exemplo n° 55 

1 SI : / . . . / O QUERA que voce tinha escolhido pra FAZER: 

2 na vida? fora estudar? 

3 12: NE-GO-CI-AR' ((mostra empolgacao)) eu ja negociei: 

4 cum...cum TExido ( ) ja vendi: GA:LI:nha:... 

5 ja vendi: CE:BO:LA:...PORCO:/.../ eu gos:tava 

6 de NE:g6cio:' (minha estrela) era NE:GO:CIO' 

7 negociei: por isso que tern essas prateleira que e 

8 minha' fui eu que enfremtei'...(quando fez) poucos 

9 SI : [e] 

10 12: anos depos que Sivirino MORREU:'...SO DEIXOU: 

11 PRA:TO E COLHER: E NADA MAIS::'eu enfrentei a 

12 vida e comprei essa e AGORA... mandei fazer a coberta 
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13 : TODINHA:' tirei umas madeira VE:LHA FEI:A: tudo 

14 que foi VEI.. . foi tirado e butou tudo NO-VO' 

15 SI: 6 Z. agora como foi/ desde quando voce comecou 

16 A A ser RE:ZADEIRA:? 

O tema da entrevista era o trabalho. A infonnante desvia-se dele por 

meio de associacao topica e comeca a falar de sua prateleira, da qual se 

orgulha, mas que nao interessa a sociologa. Esta ultima reintroduz o topico 

"trabalho" (no caso, ser rezadeira) sem se importar com o que e dito sobre 

Severino ou sobre a prateleira, causando uma descontinuidade topica. 

Notamos nesta entrevista (F01AM2), o uso do vocativo "6 Z." como 

marcador de retomadas, indicando focos de interesse muito divergente entre 

a sociologa e a informante. Se isto pode demonstrar concepcSes de mundo 

diferentes e ate mesmo "filosofia" de vida diversas, isto nao abala a 

compreensao nem a coerencia da conversacao. 

Nao ha separacao estanque entre o discurso do sociologo e dos 

informantes.Eles se articulam ora por confronto, ora por colaboracao, por 

aliancas e por "quedas-de-braco". Isto nao se da como, se pode ver, por 

questoes objetivas, mas como dizem Orlandi, Guimaraes e TaraUo (1989: 

135 ss.) por questoes de natureza historica e social que ora aproxbnam ora 

distanciam os falantes. 



Assim sendo, a entrevista deve ser vista, tambem em termos de 

organizacao do conteudo, como algo dinamicamente construido pelos 

interlocutores nao sendo fruto do trabalho de apenas em deles. 

Deve tambem o anabsta, sob este aspecto, verificar em que aspectos 

a "forma do conteudo", ou seja, a organizacao topica da entrevista influencia 

a relacao entre o entrevistador e o entrevistado e de que formas e 

influenciada por estes e, alem disto, como esta distribuicao da informacao 

pela entrevista afeta a propria informacao recolhida. 



134 

CAPITULO V 

CONCLUSAO 

A entrevista, assim como a pesquisa sociologica e cientifica como 

um todo, nao e algo neutro. Tudo que ocorre antes, durante e depois da 

entrevista tern um significado "oculto", desde a escolha do tema ate sua 

interpretacao, passando por cada gaguejo, cada pigarro, cada silencio. 

Isto se da porque as regras que regem a entrevista e a linguagem da 

mesma sao regras sociais que fazem parte de regras mais gerais, perpassadas 

de conflitos de interesse e relacoes de poder. As regras que impoem uma 

tomada de turno ou uma hesitacao na fala nao sao mais acidentais ou 

psicologicas que as regras que regem as relacoes de trabalho e nao menos 

ricas em informacoes do que estas. 

Assim sendo, e preciso olhar a entrevista como uma interacao 

dialogica, onde nao so o entrevistado que fala ou traz informacoes sobre o 

tema em foco e nem so o entrevistador e responsavel pelo rumo que ela 

toma. A entrevista e um verdadeiro dialogo, muitas vezes, um dialogo de 

forcas. 



A primeira, e talvez unica informacao em primeira mao, que a 

entrevista nos da e sobre si mesma, e se nao compreendermos esta 

informacao primordial, compremeteremos a compreensao de todas as outras 

informacoes que buscamos atraves dela. E preciso admitir que a entrevista e 

uma lente deformadora para corrigirmos as deformacoes que ela 

proporciona, sem isto nunca poderemos usar convenientemente este 

instrumento de pesquisa. 

A higienizacao da entrevista impbca num falseamento da mesma, 

dando uma impressao equivocada da interacao. A propria transcricao pode 

ser ja um principio de anabse facciosa, pois uma transcricao que busque 

"limpar" a entrevista dos seus elementos confbtuosos, produzira uma mera 

parodia do que foi esta entrevista. 

Uma transcricao precisa, nao so permitira uma anabse mais justa, 

como tambem podera pennitir uma reflexao sobre o proprio ato de 

pesquisar. A microanabse, aqui proposta, e um elemento facbitador para o 

anabsta, especiabnente quando este e tambem o entrevistador, pois permite 

aprofundar a autocritica a fornecer criterios objetivos para avabar sua propria 

participacao. 



Mesmo que nao se Concorde com o metodo aqui exposto, deve-se 

compreender que a transcricao e a microanalise sao atos ideologicos e toda 

proposta de transcricao deve ser baseada em fundamentos racionais e 

teoricos mais amplos. 

Assim tambem, a anabse das informacoes cobgidas durante a 

entrevista devem seguir um criterio rigoroso e nao ficar relegada ao 

"impressionismo". Quanto mais claros os parametros para avabacao, melhor 

esta sera conduzida. 

Outras propostas para explicar a organizacao da entrevista num 

sentido generico deverao surgir, nao necessariamente semelhantes a nossa, 

talvez ate antagonicos, mas cremos ter demonstrado, ao menos, que a 

entrevista esta a merecer este tipo de tratamento. 

Diante destas perspectivas nao postulamos novos metodos de 

entrevista, nem a eliminacao dos conflitos durante estas. Pelo contrario, o 

que se quer e que tais conflitos sejam encarados como fatos inevitaveis e 

indispensaveis para a construcao do sentido da entrevista. O que desejamos e 

que sua existencia seja considerada vabosa para a anabse. 
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0 dialogo entre o sociologo e seu informante e possivel, desde que 

seja encarado como um dialogo e nao como um monologo em duas partes. 

A entrevista, em especial deve ser tida como um dialogo 

assimetrico, um dialogo de desiguais, que so podera ser compreendido em 

toda a sua dimensao se esta caracteristica dialogica e assimetrica for 

assumida pelo sociologo. 

4.2 - SUGESTOES PARA TRABALHOS POSTERIORES 

O presente trabalho pretende ter como merito principal apresentar a 

entrevista como uma forma de conversacao e propor que ela seja analisada 

como tal, mesmo que o modelo proposto necessite de adequacies para se 

tornar realmente util. E neste sentido que se propoe trabalhos posteriores. 

Em primeiro lugar, poderiam ser tentadas propostas de microanahse 

diferentes, baseadas nesta ou naquela teoria sociologica mais ampla, dando 

demonstracao cabal que a metodologia e um ato ideologico em todo seu 

contexto. 
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Seria extremamente interessante comparar analises feitas a partir de 

tecnicas tradicionais e das tecnicas aqui propostas sobre um mesmo corpus. 

Este procedimento poderia servir, mesmo reutilizando-se material antigo. 

Em terceiro lugar, poder-se-ia investigar o comportamento do 

entrevistador conforme a classe social do entrevistado, se este varia ou se 

permanece uniforme, nao so a nfvel superficial, mas tambem em termos de 

elementos microanaliticos. Isto serviria para demonstrar que a entrevista e 

um fato social onde a idiossincrasia interfere pouco, ou se ocorre o contrario. 

Enfim, poder-se-ia verificar se outras fonnas de interacao entre 

informantes e sociologos, do tipo questionario, depoimentos, historia de 

vida, etc. tambem podem ser analisados como forma de conversacao. 
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ANEXO 



FOI A M I : Entrevista realizada no dia 23 de marco de 1994 na cidade 

de Brejo do Cruz- PB. 

S I : sexo feminino, mestranda em Sociologia Rural UFPB, 25 - 30 anos. 

I I : sexo feminino, fazendeira (talvez melhor, sitiante), grau de instrucao 

elementar, idade ignorada. 

Desenvolvimento 

S I : A . conte sua historia' ...qui-ri-da ... Onde foi que voce NAS:CEU: ' 

I I : eu nasci em Riacho dos Cavalo 

S I : Riacho dos Cavalo' 

I I : foi 

S I : se criou:/ ficou ate quanto tempo la? 

I I : A T E : : ' 25 anos 

S I : ai voce fazia o que? quando:.../ voce e filha de :/ TEUS PAIS faziam o 

o que? 

11: MEUS pa i : era fazendeiro 

S I : T E U P A I ' ...tua mae tambem? 

I I : E 

S I : aivoce estuDOU: : ? 

I I : estudei muito pouco...e T R A B A L H A V A ' na enxada...istoCAVA 

M A : t o ' ...lavava engomava'...butava lenha na cabeca'...pilava arroz' 

...pra ganhar dinheiro' 



S1: quer dizer que esse trabalho T U D I N : que voce fazia' ERA na fazenda 

de seu pai ou era:... fora? 

I I : fora 

S I : FORA NE? 

I I : e 

S I : ai A : T E : : os vinte e cinco: anos voce fazia i:sso? 

I I : fazia 

S I : af depois dos vinte e cinco' voce fazia o que? 

I I : A I eu: me CASEI: :... me casei com Fazendei: :ro' entao hoje eu sou 

Fazendei:ra tambem' 

S I : QUER dizer que: voce: :' hoje e fazendeira porque teve a influencia de 

seu pai' que era Fazendeiro: : E ne? e do seu MARIDO? 

I I : [ e ] " 

I I : e do meu marido' e' 

S I : [hum rum.. .AI: ' . . . quer dizer que voce depois dos vinte 

e cinco anos' vi:rou: Fazendei:ra: NE?...comecou a 

I I : [hum] 

S I : se interessar POR IS:SO: ? A I voce/ 

I I : [foi] [certo 'AI comecei: a trabalhar tambem N E ' 

S I : no que? 

I I : CRI:AR'...bode porco galinha'...ai depois...tive duas filha 

S I : voce veio morar em Brejo quan: :do:? 

I I : E U : vim morar emBre:jo: : ...a:gora... eu nao to lembrada' 

S I : bom' mas faz...DEZ: :anos:? 

I I : [faz dezesseis a:no' 



S I : dezesseis anos 

11: [dezesseis ano' que eu moro aqui' 

S I : QUER di/ por que do Riacho do Cavalo voce veio pra ca? 

I I : RIAcho do Cavalo eu fui pra Verten:te' que era fazenda do meu esposo' 

depois volteL.pra qui:...pra o Riacho dos B o i ' 

S I : [hum] 

I I : que hoje e: a minha fazenda'... 

S I : [certo] 

I I : depois de Riacho do B o i ' vim morar aqui em Brejo dos Cruz' 

S I : POR: que Brejo do Cruz? 

I I : POR: que eu ja tinha minhas filha' e queria botar pra estudar' 

S I : certo' ...e: :/ quer dizer que voce es:-colheu ser fazendeira' tambem 

porque o seu marido tambem era fazendehro' 

I I : [ene' 

S I : voce nao tinha vonTADE de fazer outra coisa' NAO? fora: 

I I : nao:' eu live vontade de: : ...NEgociar...ainda negociei ainda' depois 

deixei' confecclo 

S I : voce nao negocia mais cum/ 

I I : [NAO nao negoceio nao' 

S I : SUA Unica atividade hoje E: : e: ...na fazenda? 

I I : e na fazenda' ...cuidar da minha duas filha' ...da minha casa' 

S I : hum ai: : sua fazenda hoje voce cri-cria o qu-que? cria ga:do? 

I I : crio gado' 

S I : mais e uma coisa que voce GOSTA: mui:to de fazer:? 

I I : eu gosto' ... 
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S I : OU: ASSIM: : voce faz mais porque seu marido fazia: ai voce' 

I I : [nao] 

I I : nao' eu gos:to tambem...eu acho muito bonito...criAR: : gado' N E ' 

S I : [hum... 

( ( tosse)) se voce tivesse de ter escolhido outra coisa:' pra fazer...voce 

t i N H A ' escolhido o que? 

I I : EU:? 

S I : voce nao fosse fazendeira: : sua his:toria fosse outra' voce tinha 

escolhido o que? 

I I : TALvez eu tivesse trabalhando' NE? negociamdo com alguma coi:sa ne? 

pra puder viver com minha crianca' 

S I : voce tivesse estudado A:TE: : terminar um curso superior' digamos voce 

faria que curso? 

I I : bom' ...eu tinha vontade: :... de ser uma professo: :ra:' 

S I : certo' ...entao...voce (( tosse)) tivesse que escolher es/ 

voce escolheu essa atividade tambem porque voce achava que da:va 

diNHEIRO? SER FAZENDEI:RA: ? 

I I : [quando] [ser FAZENDEIRA? 

S I : [hum] 

I I : B O M ' se tivesse chu:ven: :do: ne' se tivesse inverno contro:LADO' 

... era muito bom ne:ra? ...porque a gente ia arranjar alguma coi:sa 

S I : tua fazenda: E A:QUI:? N O BREJO? 

I I : [e] [e: Riacho dos Bo i ' ... municipio 

do Brejo do Cruz' 
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S I : E: : o que voce fazia antes' voce falou' ... que voce: : e: : ... 

trabalhava na roca essas coisa ne? 

I I : [e] 

S I : isso voce nao tern mais vontade de: de: fazer NAO? 

I I : [ A V E M A R I A ' 

quero mais trabalhar nao' 

S I : voce fez por:QUE:/ pela necessidade mesmo' 

I I [e: 

S I : daepoca:'NE:? 

I I : meu pai t i :NHA: : um : uma probriedadezinha: mas a i . . . ele 

nao dava de vestir pra gente' ne:ra:? 

S I : [hum 

I I : entao a gente tinha que trabalhar'... portanto foi por isso que nao 

estudei: muito ne'... porque...TRABA:lhar e estudar nao D A V A nera? 

ou um ou outro ne'mais a gente preciSAVA se vestir '...tinha...que 

trabalhar mes:mo 

S I : certo' E NESS A EPOCA' que vo:ce: :/ quando voce virou fazendeira' 

voce ja era CA:sada: ? 

I I : ja...ne 

S I : mas voce a:PREN:DEU: alguma coisa' com seu PAI : ? 

I I : com meu PAI? 

S I : no tempo que ele criava'... 

I I : a trabaLHAR na roca' 
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S I : mas ele lhe falou alguma vez:...sobre voce ser fazendeira' 

voce comprar um pedaco de terRA:'... ele falou isso alguma vez com 

voce' ou nao? 

I I : bom' ele tambem nao E:ra: tinha um ga:DIN: ele:...me deu' uma 

GA:rrotinha' e essa garrota tambem' hoje tenho gado ainda' que ele me 

deu' 

S I : e suamae...ela:... 

I I : minha M A E : ' hoje nao vive com meu pai nao'...ela mora em Romdonia' 

S I : mais quando voce era pequena sua ma/ voce apren:DEU alguma coisa 

com ELA? 

I I : com minha mae? 

S I : S I M ' alguma coisa qui esta servindo hoje' pra sua vida' 

I I : APREN:DI: :' fazia C O M I D A NE: :? qui a mae da gente ensina N E ' 

S I : mas ela num: num: :... assim: ela nao influenciou voce' ... a criar GA:do: 

a comprar ter:ra: isso tudo nao? 

I I : N A O : ' is:so ai nao (minha mae nao/) 

S1: [foi mais por parte de pai? 

I I : foima:IS: O P A I ' 

S I : e o que qui voce:... o que qui voce acha como pesso:a... 

dessa/ de ser fazendeiro' o que/ como e que voce se acha? 

I I : E U : ' me acho M U L t o : FE:LIZ ' 

S I : e uma coisa que COM:bina' com voce? 

I I : eu ACHO que sim ne? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

) 



S I : eu queria saber ASSIM: E: :...porque tem PESsoas que:...que excesse 

um t raBALHO: ' nao eu faco is:so' porque preci:so ganhar dinhei:ro e 

TAL:'...mais nao e coisa queu...que: T E M : muito a ver comi:go:...tem 

gente que diz isso' qualquer coisa que eu faca' ISSO que voce F A Z ' 

SER FAZENDEIRA' T E M A VER: com VOCE? com SUA PESSOA? 

I I : ( (silencio, a informante refiete sobre a pergunta)) 

S I : voce aCHA QUE SE PA:RECE' uma coisa com a outra 

S I : voce aCHA QUE SE PA:RECE' uma coisa com outra 

I I : bom...eu/ eu A:CHO:'...sei nao' sei lhe dizer NAO.. . se PA:RECE:'... 

S I : e enQUANto muLHER voce se sente realiza:da? como:...FAzendei:RA? 

I I : e 

S I : M E M E FALE M A I S : como e SER fazendeira? 

I I : ser fazendeira? 

S I : isso' 

I I : e:...possuir terra: criar ga:do: ne:? 

S I : voce:...voce no seu trabalho/ voce trabalha com homens T A M B E M : 

N A O E:? num tem HOMENS que T R A B A L H A M : PRA VO:CE:? com 

terra? 

I I : [E] 

(tem) tem gente morando la' 

S I : como e esse relacionamento entre voCE e eles?...principalmente os 

homens?...como E que eles le T R A : T A M : ' ...como e que voce T R A : T A 

ELES? 

I I : eles me tratam M U I : :to bem' eu tamBEM'. . .TRATO eles muito B E M ' 

S h e uma/ um relacionamento bom? 



I I : certo 

S I : voce num: :/ voce sente algum: : preconcei: :to? ...porque voce 

e uma mu:LHER:? 

I I : eu SIN:TO' tem dia que eu sin:to:' me sinto revol:TADA porque ser o 

homem e a mulher da casa E DURO NE?...mas e assim mesmo 

S I : mas assim' por parte dessas pessoas' que trabalham com voce'... 

voce sente que as vezes eles lhe olham:...MEIO ATRAVESSADO' 

porque voce e uma mulher' (voce nao e) um homem? 

I I : N A O 

S h e eles estao:' ...obedecendo a voce/ 

11: [eles me obedece 

S I : pois e' voce nao sente assim:' que eles PRI-FI-RI-AM: que 

voce fosse um H O : M E M : :' que eles estivessem obedecendo a um 

H O : M E M : ' do que a VOCE?...porque voce e mmlher? 

11: bom' eu numca notei nao 

S I : voce nunca sentiu isso? 

I I : N A O ' 

S I : voce a:cha qui um home: t o C A V A M E L H O R isso PRA FREN:TE: ' 

do que U M A : MU:LHER:? 

I I : e: : ver: :dade' 

S I : voce acha qui: e: mais di:ficil? pra MUlher? ne? 

I I : E: M A I S : DEFICIL ' pra mulher'...mas se a mulher num: : ...tendo 

home: ela tem que resohVER:' NE? porque nao vai deixar: 

A:ba:donado: NE:? 

S I : quer dizer que voce acha' qui se tivesse um home em seu LUGAR: . . .NE' 



o seu MARI:do: ... ou seja la quern for'/ 

I I : [ah era ME:LHOR' 

S I : mais ponQUE: ERA MELHOR? 

I I : porque ele e quern iria A:duninistrar: : ' N A O ERA eu:' NE:? 

S I : mais voce tambem nao admiministra? 

I I : administro mais: : ai: : o que acontece:... qui: : e di: :ferente:... de 

U M H O M E pra uma M U L H E R : ' NE:? 

S I : E isso que eu queria engender:' essa a diferenga de voce diz qui:... 

tem so: no caso da:/de de/ 

I I : [porque a MUlhe r : 

as vez num pode:' NE:? e L A : : ta la olhmdo DI-RE-TO... 

e o home vai toda HO:RA:...NE? 

S I : voce fala por causa dos servicos da CA:SA: :? 

I I : N A O : :' por que as vez acontece da mulher ta doEN: :TE' ela ta 

0:perada: : ta... qualquer coisa: NE: ?...ai num PO:DE IR ' 

S I : e o trabalho mais pesado:... tambem: voce acha qui:... qui: 

a mulher nao tem forca'pra fazer esse servico NAO:? 

I I : nao...como hoje mesmo NE:? teve um MO:rador A Q U I ' atras de mim' 

que tinha uma V A C A doente' ai eu disse o que QUI A V A C A TEM:? 

a vaca tava/ja per:deu um MON:TE DE SAN:GUE' E:LA:...sofreu um 

COR:te' MUI: to fundo e tem que levar um veterinario la/ um veterinario' 

EN:TAO:7 ai fui 0 CARRO nao dava PRA IR: ' fiquei atras dum/ de uma 

pes:soa: pra ir numa CA:minhone:ta' ... EN:TAO...se fosse um home 

NERA: ? 

S I : se fosse um home? 



I I : ai ELE I :RIA: ' eu N A O IA' . . .eu nao ia ficar pertu:BADA: 

NE:?...e ele nao'.. . ele vai ' e ele ficava la' e ei nao (JA) T I V E QUE 

LE:VAR: OS H O M E ' ...NE?...pra resofcver' 

S I : voce acha entao que um homem faz isso' melhor que mu:LHER? 

I1:FAZ:: 

S I : [ESSE TIPO DE COISA? 

I I : [FAZ: : 

S I : [hum/ 

I I : [ porque o homem tem que pegar VA:CA:...NE:?...tem que: : 

botar: no: CHAO: :'...tem que aju:DAR: : ne o veterinario a 

fazer isso ne?...entao:' 

S I : voce nao tem ninGUEM que lhe ajude: (nisso'nao?) 

I I : SO: U M : ' mora:DOR: M E S M O L A : ' 

S I : como E: qui: qui:...um/ como e que voce E VTS:TA:' 

pelo/por HOMENS: E MU:LHE:RES:? como e: que voce: :...como e 

QUE ELES V E E M VOCE:? 

((corte na fi ta)) 

S I : as mulheres...elas: :'...olham voce de uma maneira DIFEREN: :TE' 

ou elas' ... olham como se fosse uma pessoa qualquer'... N O R - M A L : 

I I : voce diz' a:as: MORADELRA:? 

S I : e: :...ou elas ou ou qualquer outra mulher amigas' ou viziNHAS: :' 

ou mulheres::? 
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I I : E U ACREDLTO: ASSIM: : sabe:' que elas 0 : L H A : ASSIM: : C O M 

INVE:JA: NE:? por: que: tenho essa fa:zen:da: ne:? algumas delas 

(pensa) assim ne? 

S I : voce so VER: : ES:SA? nao pensa noutra coisa' voce nao pencebe: 

nao:' quando elas 0 : L H A M : :? 

I I : sei nao' 

S I : E OS HOMENS:? como e que elaes 0:lham' pra voce:? 

I I : ( (r iso)) como assim?...como assim voce diz? 

S1: do jeito que voce sente essa rN:veja:'...que algumas mulheres 

tem de voce ser fazenDELRA:' e HO:MENS: :...eles olham 

S I : como/TIPO AS:SIM: :' qui voce ta fazendo uma coisa que eles 

e que deviam T A FAZEN:DO:? MA:Cf f lS :MO: :? 

I I : [o:lha' o:lha:: o:lha 

S I : como e que voce ve isso?... porque tem muito home machista 

NE? 

I I : [ tem varios' 

S I : entao muito homem nao acei:TA' que a M U L H E R : :...desenvolva um 

trabalho que ele sabe/ nao isso nao e coisa de ho/ isso nao e coisa de 

mulher' isso e coisa de home' ...mulher: e pra ficar em casa:' fazen:do 

CO:mi:da: entao e isso que:voce PEN:SA:? T E M H O M E M QUE PENSA 

ASSIM: : ' D E VO:CE? 

I I : temmui:tos' 

S1: voce ja escutou algum comentario:? NAO:? 

I I : JA:' 

S I : co-como foi o comentario? 
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I I : B O M : ele disse assim qui...qui sou mulher que tem CO:rage:' 

de resolver AS: coisa:...que nao e toda mulher que faz isso' 

SABE?...hoje mesmo quando eu cheguei la...e:0 homem que foi 

I I : comigo:... A I : :... foi: . . . o veterinario PEGUE: aqui nacabeca da 

V A : C A ' ai eu disse N A O quern vai pegar SOU EU... ai (foi) N A O : ' 

quern vai SOU EU.. . ai (foi) N A O : ' quern vai pe:gar sou eu' ... que 

mulher num: :segura eu disse bom' mas quern ferrava o gado aqui 

no curral era E U ' POR QUE E U N A O SEGURO N A CABECA 

DE U M A : VA:CA? que ela ja ta DEI :TA:DA: :? (ai fica tudo) fica 

pensando AS:SIM: ' como e que eu faco ISSO:' NE? 

S I : e: :... o/ QUI : : I :DEIA: voce tem' na sua cabeca' do que e 

um H O M E M do que e uma MU:LHER:?...e des/ no e: 

t ra:BALHO dele' voce ja me disse ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA qui como e que as pessoas 

lhe veem VOCE: ' como elas lhe tratam'...MAS E VO:CE: :... voce 

voce acha/ voce ja me disse que no trabalho que voce faz que puxa muito 

pela forca... e um homen faria melhor que voce...NE:? 

I I : certo 

S I : por:que... ele' T A M A I S : dispo:NI:VEL: pra fazer IS:SO... 

porque ele tem mais: FOR: : CA ' NE:?... porque ele nao se/ 

I I : [E] 

S I : mas' as:sim de uma maneira geral'...voce acha qui: :... 

o t ra:BALHO M A I S : PESA:DO' e o trabalho de H O : M E M : :...e o 

trabalho mais le:ve: e o trabalho de mu:LHER: :?como e qui voce 

A:CHA: ? assim' 

I I : o tra:balho de home e mais PE:sado NE:? 



S I : voce acha qui e e: e: CER:TO: uma mu:lher: : fazer esse tipo de 

trabalho que VOCE FAZ:? 

I I : [E NAO:'...essa coisa fica PRA home:' 

NE:? 

S I : M A S : :'... eu queri/ so tem uma coi:sa: pra mim que nao ta claro: :... 

pra TER:minar'... como e que voce DE:FI:NE:' . . . o trabalho de um 

HO:MEM:?. . . e como e que voce define 

S I : o trabalho de uma MU:LHER:? 

I I : ( ( silencio absoluto)) 

S I : E: :/ assim por que e: : o que voce acha/ acha que o homem 

S I : E M A I S CUI:DA:DO:SO: :' a MU:LHER: mais: : C U I : dado: :sa:. 

que o homem e mais: IN:TELIGENTE: que a mulher: e mais 

I I : [BOM] 

S I : I N T E L I G E N T E ' 

I I : tem home que e CUI-DA-DO-SO: ' ...tem deles que num sao... 

NE:?... e: : tem MU:LHER: : :... que tem mais cuidado nas coisa:... 

do que o HOME: ' . . .TAM:bem: ' 

S I : voce acha que o h o M E M ' e mais inteligente do que MU:lher:?... 

pra tra:ba:LHAR: :? 

I I : ...bom' tem H O M E ' que E: NE:? 

S I : [naoETODOS: NAO:? 

I I : ( (silencio)) 

S I : voce quer falar M A I S : ' alguma coisa:? 

I I : sei: N A O : ' voce e quern SA:BE: 

S I : nao voce e quern: :/ 



I I : pode me per:gun:tar:' se eu sou:BER DE A L G U M A COISA:' eu falo' 

S I : voce ta lembran:DO:' de alguma coisa'/ que se quizer M E : 

con:TAR:? sobre sua VLda ' sobre SEU TRA:BA:LHO:?. . . (( tosse)) 

o que voce acha do home ou o que acha de MULHER:?.. . o (que mais?) 

I I : como ASSIM:?...diga de noVO: ' o que voce falou: AI:? 

S I : N A O VOCE FA:LOU: :' eu te perguntei:' como e que voce:/ A 

DIFE:RENCA:' que voce ve entre um H O M E M E U M A MULHER?. . . 

Q U A L DI-FERENCA?...prin-ci-paP que voce ve: : num home e numa 

mulher?...EU N U M TO F A L A N : :do em termo de FLSLCO: 

N A O : ' to falan:do eu to fa:lan:DO: :' 

11: [sim?] [em trabalho' 

S I : em trabalho 

I I : a a: DLferenca E: e: : grande: ne:? da da/ do homem pra muLHER' 

NE:? 

S I : qual e a difermca gramde:? que voce diz:? 

I I : [ porque o HOME:. . . 

trabalha de todo jeito: ' NE? e a mu:LHER N A O ' 

S I : de todo jeito COMO:? 

I I : porque eles resolve as COLSA' ...muitas COLsas' 

S I : e e mais dificil da mulher resolver: :? 

I I : B O M : ' tem mulher que...re:solve' algumas coisa' MAS. . . 

S I : (assim ta bom) 

((corte na f i ta)) 



F 0 A M 2 : Entrevista realizada no dia 23 de marco de 1994 na cidade de Brejo 

Cruz-PB. 

S I : vide FOAM1 

12: sexo feminino, rezadeira, grau de instrucao elementar, 69 anos. 

Desenvolvimento 

S I : 6: : Z. CON:TE: ' conte: sua vida desde quando voce nasceu' 

ON:DE foi que voce NAS:CEU: : :? 

12: NAS:ci no sitio RIACHO de jardim: : no dia dezenove de novem:BRO: 

S I : [hum] 

12: de mil novecentos e V I N : T E : CIN:CO: ' 

S I : sei 

12: num dia de quin/ de SEX:TA: FEIRA: ' CA:iu a DA:ta...de meu 

S I : [hum] 

I2:NAS:cimen:to' 

SI [certo] 

12: Ri :ACHO DE JAR:din...meu/ M E U P A I ( (da nome completo do pai ) ) 

e minha mae ((idem, ambos com enfase)) E:la F I :LHA: ' legi:tima... 

de ( ( da nome completo do avo com enfase)) e ((nome completo 

da avo, mas sem enfase) )...os PAI D E : L A : ' ( ) 

S I : [hum] [sei' 



12: PA:PAI NASxeu: em mil novecentos E: :...e...NO:venta e: 

trin:ta dois ((mostra duvida)) faz U M SE:CULO VI:vi:do: ' 

quele vai COM:PLETAR cem ano:/ mil novecentos e vinte e CINCO: ' 

U M SE:CULO:' M A - M A E : : NAS-CEU: E M M I L 

12: NO-VE-CENTOS: ' e oitenta: 

S I : [hum 

12: e: :/ N O V E N T A E OITO 

S I : [mil oitocentos e noventa e oito' ne? 

12: [OITO: 

S I : e: : A I 0 que ERA qui qui...seu PAI FA:ZIA: 'Z .? ele trabalhava 

12: [ham] 

S l :de / 

12: [A:GRI:CULTOR: : 

S I : e: sua mae TAM:BEM:? 

12: M A M A E : ERA:' 

S I : tambem' 

12: pro:FISSAO...A:gri:cultora' 

S I : ai voce quando era PE:quena' voce trabalha:va:? 

12: TRA:balhava de E N : X A : D A : : ...se:TE A:NO: eu ja descarocava 

S I : [hum] 

12: AL:GODAO...fiava no fuso I N D A : T E M O F U : S O : : ' GUAR:DA:DO 

ali dentro do B A U : pra mos:trar:' pra que nao quiser 

S I : [hum] 



17 

12: acreditar:' F I :A :VA descarocava algodao:' pra/ C O M SETE 

ano' ja pastorava arroz: : qui meu PAI planTAVA' no acu:DE 

S I : [hum] 

12: de meu VO: :' 

S1: hum 

12: A : L I M : P A V A : ' ...ne alimpava: panhava: AL:GODAO: ' . . .plan:TA:VA: 

BA:TA:ta ' sei xaxar' SEI APANHAR: ARROZ: DE CA:CHO: :' 

( ) 

S I : [hum] 

12: tudo isso: a gente FEZ:' fiz mincho de CER:CA'...papai 

CORTA 0 RA:MO.. . E E U P U X A V A pra fazer o es-TACAMEN:TO: ' 

quan/ ria/ quando o RIACHO: D E R R U B A V A de noite ( ) 

eu cansei de IR FAZER: ' ...de tacar o estacamento mais ele eu era a mais 

trabalhaDEIRA:' DE T U D I M : : ...JA TRA: :balhei de: de de 

BARRA:QUEI:RA: ' ...JA...jatrabalhei em servico de 

A:CU:DE: :' ( )perto de onde a gente mo:ra' (gente) 

S I : [hum] 

12: que ainda tao trabalhando la' ainda tao vivo'pra contar 

a his:TORA:' (botar) rece:BER A FICHA o dia T O D I M : : ... e 

os TRO:PERO: C A D A CA: BUTA:VA: . . . seu nome na ficha e 

SEPARAVA: : pra quando fosse de tarde SABER quantas'... 

C A R R A D A DE TERRA B U T O U E quando eles saiam: e nao 

TIVESSE carrada de TER:RA no no A : N I : M A L : :' eu F I C A V A 

C O M A E N X A : D A ' ... es:PALHANDO a TER:RA: do do balde do 



12: ACU:DE: ' e a gente ainda construi: la O riacho da gente HO:JE: e: de 

A:FON: :SO:... esse TERRE:NO foi ele quern comprou: :' O UL:timo 

FOI ELE ' que comprou o sitio a PA:F DOIS ACUDE: ' foi 

tra:ba:lhado'...MAIS: :' Q U E M M A I S : T R A B A L H O U 

NES/ nessa parede do acude foi eu e (Seva:DOR)' NOS: DOIS: ' de 

PA-DI-0-LA: ' . . .o san:gra:dor foi nos dois' foi cavado o alicerce' foi 

eu e ELE qu- que: CA:VE:MO: ' tud/ na PEDA' e no BAR:RO: ' 

fizemo o san:GRADOR: quando o acude T A V A PRONTO' quern 

ras:GOU o SANGRA:dor na E N : X A : D A ' de PICARETA foi E U 

M A I S E:LE' as PEDA. . .TO-DI-NHA ca/ C A N A D A todinha e 

A:juntava pra fazer a cerca' e o sangraDOR 

12: foi EU e E L E ' E U E E L E ' O SANGRADOR:' 

S I : 6 Z. me diga U M A COISA' ...voce: (( tosse)) era peque:NA: 

trabalha:va nessas coisas T U D I M : NE? N U N : C A ES:TUDOU:? 

12: estudei pouquim' fiz so/ aprendi so assinar o nome' 

S I : so assinar o N O M E ' NE? 

I2:nunca ESTU:DEI ' 

S I : [ A I o quera que voce/ o quera que voce: tinha 

vontade mesmo DE FAZER? o que qui voce MAIS GOSTA:VA 

DE FAZER? 

12: eu tinha M A I S VON:tade de:/ de ES:TUDAR' M A I S : O 0 / botaram 

uma professora pu Oi DAGUA.. .e o povo de doutor O L I M p i ' de... 

S I : [hum] 
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12: (Petulino) carregaram la (pra ze caboclo) por isso que ninguem 

S1: [hum] [hum] 

12: aprendeu a ler nesse tempo nao tinha escola' E L A VEIO'pra ensinar 

A NOS:'mas ai foi o tempo que o povo de PE:tulino: em 

PO:LITICA.. .( )(influencia de um tal luna) era um dos 

adverSA:RO:' . . . A I tumaro ELA:' . . .pro poco da onca' e ela morou a 

vida inteira em Pogo da Onga ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  Olho dAgua ficou sem A U : L A ' a gente 

por isso nao aprendeu a LER: 

S1: nao aprendeu a ler' 

12: [agora pra ASSINAR O N O M E T U D I N : a:PREN:DEU: 

SIM: ' pela vontade aprendeu a escrever M A : R I : A : 

S I : [hum] [mas/] [FORA ES:TU:DAR 

no trabalho' o quera que voce gostava M A I S : de TRA:BA:LHAR:? 

ERA E M QUE? 

12: E:RA: na a:gri:cul:tura' N A E N : X A D A ' eu puxava a enxada de todo os 

dois lado I N : D A PU:XO:'...se for alimpar Eu PU:XO: ' eu corto 

a ( ) no MEIO:...e ajunto...dum lado e passo a a ... por baixo' do/da 

enxada' 

S I : E PORQUE' voce gostava de fazer IS:SO? 

12: porque se a gente num temos o A L I M E N : T O : ' 0  pao de C A D A D I A ' 

. . . V A I PAS:SAR: FO-ME' naquela epoca era hoje e que E: ' 

S I : mas se voce fosse uma mulher tivesse di:NHEI:RO:'CER:TO? 

voce tivesse muit/ nao/ voce tivesse CON:DI : :CAO de estudar 

e tudo' 0  quera qui voce tinha escolhido pra fazer? 



12: ES:TUDAR: porque ia: es:tudar: na cidade aqui em BRE:JO' (eles) 

morava no sftio NE? 

S I : [certo' mas digamos...digamos qui:...e:: 

voce estudasse:' ja tivesse ESTU:DA:DO: tivesse/ sua famflia 

12: [ham] 

S I : tivesse con:di:cao: O QUERA que voce tinha escolhido pra FAZER: 

na vida? fora estudar? 

12: NE-GO-CI-AR' ( (Mostra empolgacao)) eu ja negociei: cum...cum 

TE:cido ( ) ja vendi: GA:LI:nha:... ja vendi: CE:BO: :LA: 

...PORCO: comprava piquininim: BO:tava no balai e ia vender 

tudo' eu gos:tava de NE:g6cio:' (minha estrela) era NE:GO:CIO' 

S I : [sei] 

12: negociei: por isso que tem essas prateleira que e minha' fui 

S I : [e] 

12: eu que enfren:tei'...(quando fez) poucos anos depois que Sivirino 

MORREU:'. . .SO D E I X O U : PRA:TO E COLHER: E N A D A M A I S : :' 

eu enfrentei a vida e comprei essa e AGORA...mandei fazer a coberta 

T O D I N H A : ' tirei umas madeira V E : L H A FEI:A: tudo que foi VEI. . . foi 

tirado e butou tudo N O - V O ' 

S I : 6 Z. agora como foi/ desde quando voce comecou A A 

ser RE:ZADEIRA:? 

12: eu comecei a rezar em mil novecentos e; e quarenta e CINCO: ' 

S I : [hum] 
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12: mamae se EN:GAS:GOU: e fez um/ la uma FESTA DE PREA: ai botou 

numa tigela BRAN:CA assim ((oferece com as maos uma ideia do 

tamanho da tigela)) E L A foi beber o resto do caldo' no (pe do prato) em 

vez D E L A beber com A COLHER: BE-BEU EM:BORCAN:DO' 

ai o ossim enganchou na na GAR:ganta DE:LA A I SE A:PERRI:OU... 

S I : [hum] 

12: ai mandaram ir buscar um sao braz no oi dagua ( ) 

ai ele disse com Francisquim VOCE RE:ZE NAS: COS: :TA ' que 

que eu rezo na frente eu disse/ E U POS:SO DIZER:? ORACAO ((per-

gunta a entrevistadora)) 

S l :PO:DE: 

12: SE:NHOR: SAO BRAZ: H O M E B O M : ' M U L H E R MA (quieto 

quieto quieto) (pro venbo anuciar)ESSE ENGASGO DE DE A N A 

12: T I V E R PRA C I M A : ' SU:BA: E SE FOR PRA B A I X O : ' DES:CA' 

C O M OS PODER DE DEUS E da Virge M A R L A ' A M E M 

(e Francisquim rezando) NAS COS:TA quando NOS desxuidemo' ela 

deu um cuspido e butou:...0 OSSO:' foi a PRIMEIRA PESSOA: 

e a: se:gun:da de DOR DE DENTE: ' foi eu ja tinha ouvido 

(padrinho) den:TE SAN:TO: rezando eu pedindo ia passando 

Nossa SE:NHO:RA:' tava Santa Apolonia sentada numa pedra QUE 

Q U I T E M A:pol6nia DOR DE DENTE SE:NHO:RA' tem fe no sol e 

na (luz no vento) tenho SE:NHO:RA:' assim como 

fui salva no verbo A N A CU:ROU PEDRO:' PEDRO CU:ROU ZA:BE: 

em nome de Deus eu te (purifico) a PRI:MRI:RA pessoa que eu rezei 



12: com dor de dente foi P A P A I ' e de en:GASgo foi mamae' por isso eu 

acho que tem/ que irrlnha oracao D A FOR:CA as primeira pessoa que 

eu comecei a rezar foi meus pais PA:PAI com dor de dente e mamae 

de engasgo e eu desengasguei 

S I : voce era CASA:DA nesse tenrpo? 

12: N A O ' SOL:TEI:RA:" eu casei... no dia seis de dezembro de mil 

novecentos e quarenta e SEIS:' na primeira sexta 

S I : A I : ' quando foi depois disso continuou RE:ZAN:do:? 

12: FO:i: ' CON:ti:nei' ( (corte na f i ta)) 

S I : S IM Z. AI:...quando voce casou' continuou trabalhamDO:? 

12: continuei trabalhan:DO' 

S I : em QUE? 

12: em servico de RO:CA' 

S I : hum 

12: pran:TAN:DO'.. . CO:lhen:do:' e na cidade trabalhei: 

com Antonio (Mario) DEZ: ANO:. . . en:chia os (quilo) de 

dezoito...DE:ZOITO CUIA : : assim'... ( )dacuia: 

o silio a:TE: L A NO OLHO D A G U A : :' (meu filho) foi que levou pra 

la um silio de de:ZOITO: CUIA: 

S1: hum 

12: EU.. .a-A:PRON:TAVA E A L I M : P A V A : :' num tao aprontando/ ( ) 

N A O T E M : A:GUA: ' a gente nao tem A G U A : a vida da gente 

e correr atras dagua' eu mermo corro atras dagua de dia e de noite' 

U : M A : NOITE: DESSA E U : V I M : : DE SE:IS: : HO:RA: ' 



12: PRA PEGAR: U M A L A T A D A G U A no O N I B U ' DE SEIS HORA de 

pau DE FER:RO:... passou por mim de SEIS: : HO:RA' eu vim COM: 

A L A T A : ' U M D I : A DE NO:VEM:BRO' E U SAL D A Q U I : DE 

SE: :IS: HO: :RA: CHEGUEI: OITO: E: V I N : T E : ' DO OUTRO 

D I A ' COM: U M A : 

S1: [sim] 

12: L A T A : :' SO PRA PEGAR U M A L A T A D A G U A em Ferro... M E I de 

no:vembro:' 

S I : A I / 

12: [ [AGORA: ' FOI que M L L H O R O U : : tem hora que ta chu:ven:DO' 

o povo pega uma lata dagua num can:to outro doutro: as chuvas 

aumentaram: botam agua na xisterna pu todo can:to' 

que essas agua serve pra lavar a L O U : :CA' serve pra tomar 

U M BA:NHO: :' serve pra passar o pano na: ca:sa:' serve pro 

sankTARIO: : serve PRA TUDO ESSA A G U A da (seca) so nao 

serve PRA COZINHAR: E BE:BER'...ai: : 

aumentou E A: : caixa: dagua caiu mui:to a agua porque a pessoa 

CO:ZrNHA:VA: :... o cano dagua as vez ficava com pouco de metro 

de (lonjura) pra pessoa...fica perto' 

S I : [hum] 

12: ( ) porque TUDO: E: A G U A : 

S I : 6 Z. E: : essa: :... reza que voce faz' voce nao cobra nada? 

12: N A : :DA: :' na:da: mer:mo: : 

S1: tudo de graga? 



12: nada' tudo de graca' T U D O de graca... ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ¥ACO: M A I S : 

o a a Y K R A C A O : TO:DI :NHA: :' tem vez que eu saio daqui 

de de M A : N H A : nem sabe o canto quale o a rua que eu to e 

vem chegar ja de tarde ai vez nem C O M E nem coisa nenhuma' ' 

so faco tomar CA:FE: e FUMAR: por onde anda no (passo) das 

hora e chego aqui... e vem C O M E R : ' 

S I : [hum] 

12: hoje foi uma hora que eu cheguei foi pouco tempo' cheguei 

de um / de uma reza nesse pe de serra A : Q U I : :' sai daqui bem 

cedim butei seis lata dagua... 

tomei banho' troquei de roupa/ 

S I : [ tua mae rezava tambem ou NAO? 

I2:RE:zava:NAO: ' 

S I : nem nem ninguem da tua famflia? 

12: N A O : ' nao rezava nao' R E : Z A V A essa/ essa filha de Ze 

S I : [nem/] 

12: de Ze de Lima uma alejadinha' a gente ela na cacunda da 

gente/ C H A M A V A : SE:VERINA o nome D E : L A ' e chamavam 

ela pelo apelido BA:ta ' a gente L E : V A V A pra ela emSINAR: 

S I : [hum] 

12: 0 :RA:CAO: A I : as tres se se interesSOU: foi E U FRANCISQUINHA 

E comade D A R A todos tres aprendeu:' 

S I : hum 
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12: 0:RAR:.. . e os/as outra quL.sinteressaro nao sabe nem/ so sabe fazer 

o sinal da cruz ( ( risos)) num sabe oracao nenhuma' porque nao 

se interessaro... na mocidade 

S1: hum 

12: e a gente se interessou DES:DE N O V A : :' a gente rezava:' ela (cresceu) 

so pra ensinar A GEN:TE:'.. .O.RAR:... CHE:GA (BA:TA) NOS viemo 

buscar ela ela dizia N A O : ' MAIS L A N A O T E M U M forrozim pra gente 

ir/ E L A : GOS:TA:VA: ' nao dancava que era paralitica/ tem forrozim 

por LA? N A O (BA:TA) nos viemo buscar voce VO:CE E N : SIN A NOS 

rezar' NOS num quer...butar voce pra trabalhar em nada voce quiser: 

DEScarogar A U G O D A O : e fazer (feroda) pra gente a gente quer M A S : 

nos num/ nos num tempo tempo N A O : nos/ porque nos quer que voce 

ensine a NOS A: REZAR: ' ai e com isso continuemo aprendendo 

a... 0:rar com E L A ' ela foi quern M A I S : ENSLnou A GEN:TE: ' foi 

ela 

S I : 6 Z. e: ... e: : voce acha qui... ser RE:ZA:DEIRA: tem uma coisa que 

se parece com VOCE:? 

12: PA:RE:CE: : ORACAO E: : e A : C I M A DE TUDO:.. . TENDO FE:' 

...e TENDO FE/ desde ( ) hoje vem umas mulher de CATOLE:. . . 

e home...vem nos carro pra qui 

S I : eE:? 

12: vem de todo CAN:TO' eu sei que um/ um retrato de um genro de de 

ODERICO que tava ( com uma lavage so)... CO:BREI:RO:' ai num teve 



12: doutor que desse jeito' . . . ai o doutor disse qui: : arranjasse uma pessoa 

qui qui 0-0:Ras:SE ele se C U R A V A : ' um dos medico ai mandaro o 

re:TRATO'...e eu re:zei: bem vinte vez nes -nesse retrato cum o nome do 

home e o home se curou' T A B O M : Z I M : : o genro de (Oderi) E M 

JO:AO: PES:SOA:' 

S I : sei 

12: ela mandou dizer que o marido ta bom ficou bom 

S I : eu sei quern e' e: : o marido de Marlene ne? 

12: foi ' ficou bom da historia do COBREIRO:... SO: RE:ZA: ' 

S I : ham 

12: elas tiveram muita FE deram um retrato/ a mulher trouxe 

dele ( ) ta aqui guardado aqui em casa disse que guardasse 

qui todo TEMPO D E L A V I M : ela foi ( ) fundao falou comigo 

mode que eu rezasse TODO: A N O : ' eu disse se tiver um retrato voce 

M A N : :dando deixar...ai...ai eu RE-ZO: e nao tendo eu rezo no 

nome do H O M E : ' e no nome da CFdade e no nome da rua e o 

(nume) da casa' voce da A I ela disse eu tenho retrato 

S I : [hum] 

12: em casa mamae tem:' T E M TUDO: ' eu vou dois negocim A VOCE: no 

cacimbao (voce fique esperando aqui') ate chegar agua nao pude 

nem vim pra casa nessa hora esperando 

S I : [hum] 



12: encher as vasilha A I : ELA M E D E U U M A : CAR:TEI:RA DE 

CI:GAR:RO:' e QUTNHEN:TOS: CRUZADOS: ' em dinheiro ai 

Quinha veio trazer... O RRETRATO 

S I : o retrato' 

12: o retrato voce fica AI: ' . . .com ele TRAN:CADO: e fique rezamdo: que 

a gente ja soube noticia que ele ta :MIO' ai depois eu fui na casa de 

ODERICO (Derinha) disse ele ficou bom com sua reza (Derinha) de 

ODERICO 

S I : [hum] 

12: eu rezei de cobreiro T A Q U I SO 0 RETRATO E 0 N O M E DO home:' 

S I : sei ( (tosse)) quer dizer que voce nao dixa nunca de ser rezadeira? 

12: N A O : : : quanto os dias mais passa...mais forca eu tenho' eu rezo 

em nome de deus RE:ZO: porque gosto de CO:RA;CAO:' 

S I : se voce fosse passa/ fosse fazer outra coisa na sua vida' voce fazia 

O QUE' hoje? se eu fazia outra COI: : :SA' na na minha vida? 

12: eu so QUERO trabalhar e re-re:ZAR' acredita?...nao boto na cabeca 

outra coisa...NE:GOCO de televisor eu nao gosto NO: : V E L A : ' pra 

mim nao existe'... E U ainda escuto U M REPORTER:... porque quero 

saber mais ou 

12: menos O PAIS COMO E QUE T A ' a situacao da LA:DRUICE: : 

e D A SA:FADAGE: e do QUI T A A:contecen:DO:' mas eu 

ir assistir NO:vela como uma mulher disse a eu... M U : :LHER: 

E U FICO D O L D I N H A : quando eu perco minha novela:' porque quando 

eu olho prum bicho dessc .DA E SONO: NEU:. . . 
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12 fico BE:BINHA: :' so de olhar pra porqueira ( ( risos)) de 

T E L E V I : :SAO:' fico doidinha so GOSTO DE RE:ZA E T R A B A I A : ' 

trabalhar e comigo mermo. 

S I : ham 

12: e e pra voce chegar aqui disser ASSIM: : V A M O pro CAICO 

HOJE:...quero que voce va mais eu: BAS: :TA: so e trocar de 

roupa pentiar o CABELO: : botar o PER:FUME: varao simbora 

em nome de Deus'... e DEREPEN:TE: eu vou e vem mais voce e ASSIM 

( ) / 

S I : voce ainda sai daqui so pra rezar o PO:VO? 

12: inda essa semana passada vei duas mulher de CATO:LE 

ass/ fazer uma cura A : Q U I : ' fazer outra NO BELEM. . . eu fui 

mais ELAS fumu o: rapaz que veio de Caico quando chegamo 

no beico D A PISTA: eu digo agora nos vamo parar um carro a mulher 

disse COMO E? eu vou rezar a oracao de VI-A-JAR: ' PE:GUEI 

TRES PEDRA' fiz a ORACAO: quando nos cuidemo o primeiro 

carro que veio era um: de Caico o home COM:PRA:dor de GA:DO' e 

comprador de carro' so foi duas palavra quele disse a profissao dele era 

essa ai trouxe nos de GRA:CA: ai decemo ai na frente da C A D E L A : : ... 

ai ele GOS:TEI: D A SENHO:RA e que a senhora...vei me dizendo que 

desde novembro eu venho tendo prejuizo OI:TEN:TA: M I L H A O : 

queu perdi cum cum cara assinou um cheque prum irma prum cara pagar 

a ele o home num me pagou eu venho so tendo prejuizo: eu digo e o 

senhor porque nao muda de ra:mo? quando um negocio nao da: a/ o 
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12: senhor senhor fique so com o GADO: ' e deixe isso' esse negocio de/ de 

comprar carro:' porque CAR: :RO: E muito PE:RI:GO:SO' e (as vezes 

e roubado) 

S I : sei 

12: e no meio do direito tem o ladrao por isso o senhor ta comprando 

uma coisa... E PE:RI:GO:SA:' o senhor fique comprando gado em 

nome de Deus' num sendo pra matar' sendo pra vender ASSIM: NO 

(junto) ai a vontade de ( ) nao sei que qui tem...que eu me preparo 

para saber qual e o ramo que D A PRA M I M ' e eu numca V O U : ' min/ 

M I : N H A : M A E : : T E M N O V E N T A A: :NO:'...minha V O : ' tem noventa 

ano:' ja pediu a eu que deixasse essa historia de carro' eu 

digo pois...Deus nao quer o senhor (com carro) esses OITENTA 

milhao de cruzado que o senhor tem de prejuizo que vendeu o carro ao/ 

( esse cara) por OI:TEN:TA: M I L : :' ja foi porque o/ porque o carro nao 

da pro senhor (por fim) 

S I : [e] 

12: o senhor vai comprar U M : : C A R R O : ' e um cara vai rouba e 

vem vender ao senhor' e que vai pagar o pato' pel/ pelo LADRAO:. . .o 

senhor fique so com o ramo de gado 

S I : ( ( tosse)) 

12: que o gado D A : ' 

S I : 6 Z . ' 

12: [o se:NHOR: e fa: ZEN:DEI:RO: ' eu disse com ele:' 

S I : hum 



12: ele disse pois a senhora e conselheira ai disse M L N H A : 

VO: T E M NO:VEN: :TA A:NO: ' JA M E pediu' queu deixasse o ramo 

de deu negociar com carro' que carro nao da pra iriim' e vem com cinco 

ano so perdendo dinheiro em carro quando num me engana tem sempre 

prejuizo seja la de que FO:SSE: sei que o carro nao ta dando mais' 

comprar e vender' 

S I : Z. voce e viuva? 

12: sou viuva 

S I : faz quanto tempo? 

12: FAZ DE:ZENOVE ano' morreu no dia...dezesseis de agosto de mil 

novecentos e se:TEN:TA E : : QUA:TRO' NE DEZENO: :VE?... 

COM: :PLETOU? setenta e quatro pra ca 

S I : [e] [vinte 

12: VTN:TE:? faz vinte A : N O ' 

S I : a gente ta em N O V E N : T A e quatro ne? 

12: A H ' e N O V E N T A E QUATRO' eu pensei quera NOVEN:ta e cinco 

S1: [entao desde] 

12: (nesse caso) 

S I : desde que ele morreu voce ficou sozinha com os filhos? 

12: sozinha com os filhos 

S I : T R A : B A L H A N : D O : pra sustentar os filho? 

12: trabalhando pra sustentar N A O : : TJNHA: N E M U M A T E L H A pra 

MORAR: hoje ja tenho (isso feito) 

S I : tem quantos filhos? 
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12: SEIS: :' SE:TE C U M uma menina qu-queu criei bem... novinha e OITO 

com JO AO CARLO que a mae morreu em Joao Pessoa... ( a Salete) de 

JOAO'...ai vem o menino de Gracinha o Joao Carlo 

S I : mas quando ele morreu... a senhora ficou com seis filho? 

12: so cum SEIS: :' ai depois fez OITO: porque tem os dois neto tambem 

S I : A I : ficou sozinha' sus:tentando eles? 

12: SO sustentando eles'...tudo era pequeno 

S I : e a senhora ACHA.. .qui essa essa... esse trabalho de de... 

REZADEIRA e coisa de mulher ou homem tambem pode... 

RE:ZAR? 

12: [o home pode ser RE:ZA:DOR' CU:RA:DOR" ...pode o home pode 

ser curador 

S1: [mesmo/ 

12: [os mermo direito que a M U L H E R T E M : o home tem j 

direito de ser curador' AGORA: que o homem nao T E M : FE: : '... 

muitos: : H O M E nao tem fe:... porque se tivesse fe: aqui acola chegava 

um rapaz dizia ASSIM: . . .VIUVA A SENHORA QUER M E ENSINAR 

O 0:RAR:? eu ensinava a eles' mas eu N U N : :CA: A C H E I : U M QUE 

PERGUNTASSE ASSIM: : VO-VOCE me ensina a ORAR uma uma 

oracao? as vezes a mulher que pede a oracao a mim' pra mandar escrever 

fazer pra da a elas ja vem E: : M U I : :TAS: : M U . L H E R ' ORACAO 

quelas pede 

S I : hum' mais e qui qui e mais mulher que procura: : 



12: [mas os home nao] [e M U L H E R e quern 

mais procura o home so \'era quando ta com o pe desmantelado' ou ta 

com uma uma dor num PE: : ( ( r isos)) num pe ou num braco ou num 

olho ou uma coisa assim' um desastre que ele DES:mantele' uma coisa 

que ele se preocupe ele tem que ta doente' ai ele procura pra orar mais 

as mulher e DIRETO comunicando com a gente' M U L H E R : E : : 

S I : hum:... e e como e que que...digamos aqui em BRE:JO: : 

os homens ve a senhora ou as MULHEres :? como e que a senhora 

acha qui queles... o que ELES ACHAM:? 

12: eles tem fe...MUI:TOS: T E M FE: :' (as vezes) eu vou passando vejo eles 

dizer: : 01 ESSA D A I T E M FE: : CU:RA: oracao da V I U V A . . . E: : 

FOR: :TE:' SABE REZAR: :' ESSA D A I : SABE:' eu ouco eles dizendo 

eu canso de ouvir: ATE: : DIGO: V E N H A : CA: : N A O : vou ai nao to 

tomando ( ( r i sos)) aqui um copo de cana ( ai tem vergonha) ai diz voce 

e FORTE' VUI:VTNHA: digo SOU FORTE M E R M O ' voce ta bebendo 

sua cerveja' sua CA:CHACA A I : :...voce ... ta fazendo pouco de mim: 

diz assim RE:ZE E M M I M : AGORA: : mas que e so por safadagem 

mesmo' nao eu nao vou rezar be:bo nao: ( ( r i sos)) se tivesse cum doenca 

eu rezava voce nao ta de receber RE: :ZA' voce ta cum CO:PO: N A 

M A O : : 

S I : e as MUlheres dizem o que quando a senhora; 

12: A H : : AS MULHE:RES: : E: : CU:RA: quando querem rezar a gente 

tiver assim num CAN:TO: elas chama prum canto a gente vai conversar 
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S I : [aidiz 

diz/elas dizem o que da senhora? 

12: elas diz MAS V I U V A : VOCE...RE:ZA: B E M : DE:MAISvoce curou 

meu filho' curou meu irmao' M E U PA:I : :' meu t io ' minha fami:li:a' dos 

SLTIO vemm gente...para para curar as PES:SOA 

S1: hum 

12: e (dize) que tem muita FE:' 

S1: hum 

12: DEMAIS: :' AS MU:LHER: : M A I S M U L H E R home e muito di-fi-ci ' 

S I : [hum] 

12: no home HO:JE VEIO U M A : Q U I : ' Q U I T A CUma/ com um car/ com 

um caroco assim no M E I O : V E I M E MOSTRAR e me pedir pra 

RE:ZAR: ai ele disse SABE QUE E ISSO A I : :? E um lo:bim que saiu no 

seu dedo no seu dedo do pe' 

S I : hum 

12: e um lo:bim: e ele disse que ta doendo mui::to' e o pe ta e IN:CHA:DO 

eu disse e lobim' lobim sai em qualquer parte' PESxoco' SAI. . . 

em CA:BE:CA sai... em em/ no COR:PO em qualquer CAN:TO do 

corpo'nao tem canto marcado nele eu to achando que e um lobim 

MER:mo' eu digo (isso e) so lobim e ele num ta DU:RO' ele disse 

ta vendo se fosse ferimento uma pipoca do oi RO:xo ai tinha pus isso 

ser um lobim: :' 

S I : hum 
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12: nesse seu pe' perguntei se levou pan:CADA' ele disse que num 

levou:' nenhuma...de jeito nrhum: entao assim e um lo:bim: : que saiu 

QUE SAT 

S I :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 Z . ' e voce acha...se A C H A DI:FERENTE das outras MUlheres:? 

12: ACHO nao' acho igual 

S I : o qui voce acha M A I S : :... voc/ o que qui voce acha que tem diferente 

entre voce e as outra? 

12: porque elas num ORA'...e tem pouca fe 

S1: hum 

12: mas sobre a Deus nos somo igual'...que a fe T A P O U C A no povo e tao 

pouca qui...qui ta ASSIM: o povo...sem o povo da...sem...sem...ver 

(necessidade) de rezer so ah na hora que vao pra igreja e pronto' no caso 

de MUITOS: : nem vai nem na I:GRE:JA' fica na PRA:CA: fica assim: 

COM:PLE:ta: e a praca de gente que nao entra na Igreja' porque e qui 

vai e num vai pra missa num VA...pra pra praca... se num vai orar na 

Igreja tambem num vai/ nao pra praca' (nem as veia) eu conheco V E I A : 

na igreja qui nao tao cum rosario nem um terco na mao' so vai... a a/ 

pergunta que o padre faz elas RES:ponde A l i : MAIS que num ora 

num terco ela nao reza um terco...qui num tem um rosario nem deve ter 

porque nao se interessa E U TE:NHO: A:TE: DE: PRA:TA: 

Q U I CUS:tou vinte e cinco mirreis... no tempo que vinto e cinco 
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12: rnirreis era di :NHEI: :R0 ' a mae desse rapaz que morreu...ai:' na ponta 

da serra ali perto de: de: Apolonio de Pedro Sume era FRAN:CIS:CO' 

FERNANI ALVES: o rapaz' a mae dele me deu esse terco A I : eu fui 

cumprei... ele mor-morreu ali na ...na ponta da SERRA: ( ) no 

caminho que da pro Caico daqui da por hospital velho eu comprei a mae 

delc .e TENHO DE: PRA:TA...GUAR:dado:' e muitas vezes so levo 

meu rosario' nao ando cum o de prata T E M A T E C A I X I : N H A : : de cor 

preto A:rNda do jeito qui E U COMPREI A E L A TA:'...porque tenho 

cui:dado eu num compro mais de prata QUI PRATA num tem mais que 

preste compro de conta ( ( r i sos) ) de ponta de arroz pra mim...num 

• compro nao: 

S I : (( tosse)) como e qui voce ...ve z. eh: :.../ quer dizer que voce num ve 

nenhuma diferenca entre o TRA:baho de U M home e o tabalho de uma 

mulher? 

12: do home e M A I S : :'... o home trabalha pra T U : :DO' ...trab/ o ho:me 

e: motorista VT:A:JA o mundo iN:TEI:RO:. . . mulher pra viajar precisa 

ter com:PANFf£IRA' e E L A num tem corage de viajar com um H O M E ' 

S I : [e] 

12: home TRA:balha em tudo que existiu no mun:DO: E: home... e a image 

DE CRISTO e a mulher e a imagem do H O M E ' ...e... a mulher... fo- foi 

feita da COS:TELA DE ADAO:...que o Cristofez... quando acaba sopro 

na boca dela 

S I : [voce 

acha qui qui] [que o home e mais forte do que a MU:LHER? 
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12: E...sobre o trabalho E: :' mas sobre a oracao a mulher e MAIS.. . tem 

mais fo/ e MAIS FORTE do que de que o home' E M A I S : : FE: :... 

M U L H E R T E M M A I S : : FE: :' eu/ 

S I : [e na 

vida...assim naVIDA:.. .E: : toda.. voce acha que o home e mais forte do 

que a mulher pra ENxarar a vida' PRA VTVER? 

12: E: : M A I S : FOR:TE:' . . .HOME E: : mais forte 

S I : POR QUE? 

12: porque Deus DEI : :XOU:...pra o home ser assim TA TUDO/ NOS 

SOMO A:...a o e: ele: : e a SEMELHAN:CA.. . DE CRISTO e a mulher 

e a semelhanca do home' nao pode ser a mul/ o home/ A M U L H E R : SER 

M A I S DO QUI 0 H O M E ' ...porque a mulher ja foi tirada da 

COS: :TELA: DE A : D A O : 

S I : [E E L A T A M B E M N A O PODE SER IGUAL? 

12: pode ser igual ao home N A O ' se tiver QUE SER I G U A L A 

M A : :CHO: :...num tem fu:TURO: a mulher tem que ser mais baixo que 

12: o home T O D A M U L H E R : NO M U N : :DO' 

S I : e voce nao se acha M A I S FORTE do que ...muitos home nao que/ 

12: [ no 

T R A B A L H O E: : no trabalho E: :'...mais forte 

S I : Q U E M E : :' mais forte? 
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12: EU: : :'...eu num me troco/ eu num COM:PRO N E M : : U M FRI: :S0: 

FI :A:DO' em nome de Jesus Cristo trabai: e e: : seguro e num devo uma 

prata a home nenhum:' em nome de Deus'SO DE:VO: A: 

DEUS: :porque Deus e...e o nosso P A I ' M A I S : N I N G U E M 

S I : mais voce num ja fez trabalho pesado de HOMEM? N U M FOI? 

12: JA: : : :' E: JA T R A B A L H E I POR H O M E ' T A M B E M ' 

S I : voce acha que horn/ que os homens faziam melhor DO QUE VO:CE:? 

12: DO MESMO: JEITO: que E U T R A B A L H O eles trabalha'... 

ELES SO T E M M A I S : : FOR:CA:' do que a mulher...mais o trabalho 

home ( ) CO:VA pra plantar arroz: A L G O D A O : ' FELJAO: : 

tudo isso eu sei fazer PODE M E ENTREGAR 

S I : mas voce fazia esse servico e o home fazia esse servico e voce conseguia 

fazer do mesmo jeito? 

12: [ T A M : B E M : X A X A R B A T A T A ' que eu sei xaxar: : 

S I : hum 

12: la em Corcoi ((falas do ambiente)) NAS CA:cimba: numa V A : Z A N : T E 

(fechava) as cova de B A T A T A : E U SEI: : SEI PLAN:TAR' EN:FIAR 

R A M A : ...como e qui e pra plamtar: eu sei tambem' plamtar: coentro 

COUVE 

S I : [ eo ] [e 

o que qui voce nao fazia qui qui o home FA:ZIA? 

12: QUA: :SE: T O D A COISA E U FACO' 

S l : E N : T A O : ? 

12: E: : 



S I : e VOCE voce traba:lha:va no PE:SADO:? 

12: do JEIto que eles trabaLHAVA" 

S I : ENTAO 

12: E 

S I : O que qui ele fariam meLhor do que voce? 

12: num pode NO T R A B A L H O : N A O : ((falas no ambiente)) 

S I : (( tosse)) PERAI: D E I X A E U PERGUNTAR A E L A ' ( ( refere-se, 

aparentemente, as falas ambientes anteriores. quer parecer que alguem 

sugere uma pergunta a SI para ser feita a 12)) EN:TAO: voce 

ACHA: . . .QUI / quer dizer voce acredita que o homem e feito a image de 

DEUS: : :' a mulher feita a imagem do homem...MAS: : em certos casos 

o SEU...voce conseguia fazer as mesmas coisas qui: : 

12: [ 0 H O M E FAZ 

S I : que o home fazia 

12: NO T R A B A L H O : E: :' 

S I : Q U A L E: :...qual e a: a diferenca maior que voce A C H A que voce 

VE? entre um homem e uma MULHER? 

12: A DI:FE:RENCA:' 

S I : NUM.. .numto falando no CORPO N A O : ' to falando (assim) voce 

A C H A QUE 0 H O M E M E M A I S INTELI :GENTE: ? 

12: N A O ' A M U : :LHER: E: : M A I S : rN:TELIGEN: :TE' SE N A O FOSSE 

A M U L H E R O COMERCIO T I : : N H A CA-I-DO NO TEMPO' E M QUE 

M U L H E R N A O V O : T A : V A : :. . .A POLITICA N A O PRES:TA:VA 

PORQUE N U M B U T A V A M U L H E R pra ser/ pra trabalhar em 



12: comercio' desde qui butaro as mulher pra...pra PRAS mulher trabalhar no 

no CO:MER:CIO:' QUE 0 COMERCIO 

S I : [hum] 

12: FICOU L A E M : CI :MA: : I N D A : M A I S : a causa e mais so 

as muLHERE sobrre o comercio num trabalha: : T E M M U L H E R : ' por 

ai voce tira 

S I : [hum] 

12: E M POLL :TI:CA: : M U L H E R SABE T R A B A L H A R M A I S QUE OS 

HOME:. . . E QUANDO nao havia eleicao QUE SO ERA OS H O M E :' 

que V O T A V A M U L H E R N U M D A : : V A PI: :TACO N E N H U M : : :' 

QUANTO: : PESSOI: :NHA: : o cu/ a poh'tica: nao valia nada ai foi... 

O GO:verno abriu as M A O : : ( ) T E M DE:REI:TO:' M U L H E R 

T E M DE:REI:TO: do M E R M O JEITO QUE H O M E T E M : : A I : a 

poh'tica se A:nimou: :' T E M M U L H E R JUIZ DE: DE:REI::TO:' 

M U I E : : : E . . .DEPUTADA FEDERAL: :'...E DEPUTADA 

ESTADUAL:. . . E: : : DE:LE:GADA: :' E: : JUIZ DE DEREI::TO: ' 

O home e tem dereito: ela tem tambem: E:... E: SOL:DADA: E: : 

SAR:GEN:TO: E DELE:GADO como a fia de Ovelina E L I E tem duas 

ja...que e delegada A M A - M A I S : V E I A E A MAIS N O V A : toda duas 

fizero o curso e passou' filha de Ovelina (terminou as duas tenninou) um 

fi e sohdado: de ovelina tem tres f i na farda ja e tudo que tem hoje/ 

S I : [hum] 
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14: haver uma reuniao SO: :BRE:... CRIA:CAO DE PEI:XE' DE 

A : B E L H A : ' DE CA:BRA: :' um pocado de COI:SA NE? ENTAO eu 

escolhi a criagao de A :BE:LHA: ' 

S2: entao mas por que que: FOI::? por que o senhor escolheu A : B E L H A ' 

por que num escolheu PEI:XE:? 

14: e: :...porque o meu lugar e SECO NE: : ? assim PRA PEI:XE' 

N U M D A : V A muito bom porque pede bastante agua/ 

S2: [E: CA.BRA cabra 

num da na tua regiao NAO:? 

14: eu (num quis criar cabra nao') ja criei cabra uma vez e: D A M U I : :TO 

trabaio NE? 

S2: e o senhor ja tinha criado a:belha AN:TES:? 

14: N A O 

S2: e: : ...num tinha medo nao' de criar A:BELHA:? mesmo ante/ 

14: [tinha medo] 

S2: ANTES DE CRIAR? 

14: tinha medo NE? de criar abelha...era a FERA DO M U N : D O : 

S2: [entao por que o senhor resolveu criar? por que 

voce comecou SE: : nunca tinha CRI:ADO E: : tinha M E : :DO:? 

14: e: por que na re-reuniao de PES:queira a gente viu que...(Mo:ro)...o que 

orientou agente' qui: :...a gente crian:do A:BELFIA: ' ja ja tinha uma 

C A I X A : NE:? ao meno uma C A I X A : ' todo ano a gente tinha U : M A : :... 

par: :te de DI:nheiro: que da:va pra/ SE: : criasse vinte caixa de a:belha 

no/ numa regiao BOA TrNHA O dinheiro da FE:RA:' entao 
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14: a: acheL.achei muito DI :FI :CI : isso NE? 

S2: hum hum 

14: A I : : DE:pois comecei CRIAR: : E: V I : : que era/ que E: : VER:dade 

mermo se agente criar:... vinte trinta coi/ COL:MEIA de A.-BELHA numa 

regiao BO:A' de mel que tenha BAS:tante FLO:RA:DA A I : tem um 

SA:lario' (que vem das abelha) 

S2: ahe? 

14: EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA...0  ano passado foi de SE:CA des:man:telou muito M A I S : :... esse ano 

JA V E M RE:cuperan:do' 

S2: como e que isso/ como e que isso de voce ter o seu salario? que/ 

14: [que eu 

ti:RO: o M E L : NE ? 

S2: [ham ham 

14: crio A:BE:lha e tiro o M E L : : e fico vendemdo AOS: POU:CO: :'... de 

acordo coma minha fera ai desse jeito eu GAS:to 

S2: [e... D A um SALARIO?.. .TODO 

MES? 

14: todo mes' 

S2: voce tira mel todo mes? 

14: [porque tem num num: num vamo dizer que TLRO 

M E L : :' TO:DO MES: ' NE:? eu tiro o mel E: : GUAR: :DO: A t fico 

ven:dendo aos pouco' de acordo com a necessidade da minha fera' 

S2: e tem mer:ca:do? tem ONDE vender LA:? 



14: tem ai que vender: :... eu VEN:DO M E L : :' em QUARTO 

CANTO NE:? 

S2: [hum] 

14: ...vendo (perai)...em Guarabira...vendo em BE:LEM...Pibirituba 

e CAICARA' 

S2: hum... (6 L . ' ) 

14: em todo canto a gente VEN:DE NE:? 

S2: H U M H U M 

14: num tem essa dificulDADE: : em ven: :der NAO: ' . . . so porque a gente 

CA:pricha: : pra fa:zer um M E L (solto) TLRAR: SO: 0 M E L 

M A : :DURO e sem/ e quando ele fica ES:pecial ne? num 

S2: [hum] [hum hum] 

14: tem dificuldade N A O ' 

S2: como e qui voce aprendeu a CRIAR A:BELHAS:? como e Q U I : foi 

ISSO: :? 

14: ...eu aprendi' eu a:pren:di' eu lo/ eu comecei comecando no/ 

em Pes:queira e: : depois CHE:GUE:MO no no: PROSEC NE:? 

maro falou pra nos TER/ criAR: :... criar A :BE:LHA NE? por: :que o 

o o/em Pes:QUE:RA 

prometero que: : ... ia a:judar D A R um A C O M : P A N H A : M E N T O 

A:GENTE mais DE:POIS: :' a gente ficou sem 

A:com:panhamen: :to' N E ? ficou M U I T O : em PROMES:SA M A S 

S2: [hum:] 
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14: N A PRA:TICA num ficou NE? ai (Marco)... criou a IDEIA: :' 

COM:BrNOU: com a: : gente porque tinha outro que trabalhava 

no processo tambem'... no TRA:baio ne? na a:gricultura:'... 

COM:BINOU: : com a gente... FAZER: U M A : : CRI:A:CAO DE 

A : B E L H A ' mermo proces/ o processo num E: : projeto num e pro:jeto 

de::/ QUI VI :NHA. . . era destinado pra ((ruido ambiente)) criagao de 

A : B E L H A NE? uma par:te ASSIM pra corMECAR:: e: : 

S2: [hum hum] [ A H ASSIM] 

14: dar pra ( ) A I : . . . a gente foi CA:minhando' depois 

S2: [hum] 

14: o:... o PATAC jun:tou: C O M 0 : : PROSEC e fez o acompanhamento' 

fez uma/ a (ampulheta) veio muito BO:A: NE:?... e A:TE hoje... 

TA:MO. . . CA:minhando NE:? 

S2: que qui voce acha dessa FOR:MA... de A:PREN:der a criar A : B E L H A : 

qui voces tem?...de todo mes se RE:UNIR: : fez/ conversar: so:BRE: :.. 

VO:CE A:CHA qui isso e uma forma BO:A:? 

14: acho qui a M£:lhor FOR:MA:.. . eee : uma ES:cola pra gen: :te NE? 

S2: hum hum 

14: E: : ON:DE se jun:ta todos os companhei:RO:' e troca as I :DEIA: : NE ? 

S2: hum hum 

14: porque ta uma pessoa: : cada CA:BE:CA E U M M U N : D O : NE? 

um pensa de um jeito ' outro de ou-outro JEITO DLFERENTE e por 

isso se jun:TA entao a gente TRO:CA as iDEIA: : e: : V A : : M 0 : : 
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14: A:pren:dendo um com o ou:tro:' e: : QUER DIZER: que eu A:CHO 

qui TO:DO: MUN:DO: :'... nes-nesse mundo de peregrinacao' 

todo mun:do E A:PREN:DIZ' A T E MOR:RER NE / 

S2: ham 

14: a gente tem sempreo que A:PREN:DER com o O U T R O : ' uma coisa 

S2: [ como e] 

14: outra a:gen:te A: pren:de' NE? 

S2: como e qui FUNCIONA: : ISSO ? essa maneira DE A:PREN:DER? 

como e que voces se organizam' PRA ISSO? 

14: ...a GEN:te se OR:gani:ZA: : e: : na manei/ de de mes de dois MES NE? 

S2: hum 

14: e sempre FAZ: as coisa jun: :to... se for C A I X A de CI :MEN:TO' e caixa 

de ci:men:to se for TER:RA E TER:RA RE:VIRA JUN:TO: um parte 

de um para outro a EX:PE:RIEN:CIA NE, 

S2: [hum] 

14: mesmo tendo o o PATAC e o (Proceq)... qui e o qui mais: orien:ta 

a: gente NE? o (Albano) tem mui/ MUI: to ex:periencia ... pra passar pra 

GEN:TE NE? a experiencia que/ qui o (Patac) sempre PAS:SA PRA 

gen:TE' NE alera do (Proceq) 

S2: hum 

14: e AS:SIM nos se a:judan:DO... um com o OU:TRO... eu acho que 

A ME:LHOR: maneira de trabalhar E ASSIM M E R M O NE, 

S2: hum 

14: com todo junto ' fazendo a/ fazendo AS COISA tudo jun:to 
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S2: ah sim: : 6 L . Q U A L E TEUS RE:SULTA:DOS? que voce 0:biteve... 

com a CRIACAO DE A:BELHAS: ja falou que conseguiu 

um SA:LARIO: ' num foi? 

14: eE : 

S2: mais TEVE al- algum OUTRO RE:sul:tado? ou ESSE/ ou foi so esse? 

14: ((si lencio)) 

S2: resultado' AS:sim: : CRIAR: : A : B E L H A tras o que de 

RE:SUL:TADO? 

14: ...porque a a:: a: a criacao de a:belha a-lem da gente arranjar um 

POU: :CO DE DI:NHEI:RO NE:?... conser:va o SO:lo que 

S2: [hum] 

14: a: gente num precisa muito de T A TRA:BA:lhando de A: :gricul:tura... a 

as ( ) e tudo longe (e a chuva todo ano molha a terra) 

S2: H U M H U M 

14: e NE: E: CON:SER:VA o SO:LO... I N : V I : T A de a gente sair de nossas 

terra para o SUL: :' TRA: :BA:LHAR: : MTN:digar... POR L A N E ? 

S2: hum hum 

14: ja e outra coisa Q U I : : ajuda a criacao de A:BE:LHA' 

S2: ah S I M ' 

14: por: :que tem os com:paNHEIRO: QUI: . . . depois que comcaro a criar 

A B E L H A ' N U M F O R A M / num quiseram mais ir trabalhar de empregado 

PA:RA O SUL NE:? arris: :CAN:DO A SUA V I : :DA' . . . pre:judi:cando 

ele mer:mo e a propria F A : M I A : ' e que e um e um maneira de: : 

SO:BREVIVER A : Q U I : N A TER:RA' NE? E: E : : ainda uma gramde 



14: V A N T A G E M : : porque voce num PI:QUE:NO TER:RE:NO voce cria 

um um/ M U I T A S A:BE:LHAS' e elas e elas com (reforma agraria) qui 

elas elas num (invade) terra de ninguem 

S2: hum hum 

14: eu mermo moro la per:to DA: da: fazen:da dele qui ele num quer qui 

pas:se por DEN:TRO da terra mas as mi:nha a:belha vai la tirar so o 

Q U I QUISER: :' N U M EM:PATA' pra mim e uma GRAN:DE 

V A N : T A G E M : : NE?...e /ela faz uma refonma: A:GRARIA (quase 

sem ninguem querer)... ( ( r i sos) ) NE: :? 

S2: certo... ( (S2 convoca outro informante para uma nova entrevista. Cone 

na fita) ) 



F 0 2 A M 2 : vide F 0 2 A M 1 . 

S2: vide F 0 2 A M 1 . 

15: sexo masculino, apicultor, grau de instrucao desconhecido, idade 

ignorada.. 

16: idem 15. Filho deI5. 

Desenvolvimento 

S2: P.C. D A S. NE? o se:nhor E D A ON::DE? 

15: Olho dAgua de Nossa SENHORA: NE:? 

S2: E O SE:NHOR:...por: : que qui o se/ quais foram os RE:sultados qui 

o senhor TE:VE:.. . com A CRIACAO DE a:brlha? TE:VE A L : G U M : 

RE::SULTA: :DO:? 

15: quer DI:zer EU:.. . TI :VE: . . . RE:sultado: 

S2: hum 

15: por:que/ E: : venDADE quiteve: V E I E : : esse ESSA: : SE-CA... 

des:TRUIU:... certo:? M A I S NO OU:TRO: : A:NO tinha havisto: : 

S2: [hum hum] 

15: uma safra de M E L : :' eu mePRE:VE:NI: : 

S2: hum hum 

15: COM:prei A T N D A U M GAR:ro:te' quer dizer...cormprei ATN:DA:... 

S2: [ah foi?] 



15: U M A JU:MEN:TA'.. .quer di:zer com:prei uns troco: : Z I M ' quer 

S2: [SIM] 

15: dkzer dessa ju:menTA ja ja deu duas CRIA: ja vendeu um burro por 

TRTN:TA tem um outro qui eu num D O U : : por QUA:REN:TA' e 

ainda tem uma SE:mentezinha de ga:do e foi DI:vi:DO: AS: A:BEIA: :' 

por:que: : no an-ante das a:beia...TO:DO A N O eu tinha que IR AO 

SUL: : 

S2: ah foi ' 

15: era SE-SE:TE MES L A O L T O ' NO:VE ' quer dizer PAS:SA:VA 

a PRE:CISAO EU: :... LA...porque o ganho tambem num era essa 

COLSA'. . . 0 CA:BA ganhar um SALARO PRA: : CO:mer e man:dar 

pra FA:mia sofria todos D O I : :sofria ( ) eu trabalhei 

S2: [hum hum] 

15: na casa DE:LE:ai um uma mu-MULHER chegou e disse E SEU ( ) o 

senhor maktratava muito a sua MU:lher... EU: ATE fiquei assim olhando 

PRA: : cara D E L A ' O SE:nhor SE L E M : B R A DA:QUE:LA:? tu mal 

tratava muito sua mulher' E U digo POR CAU:SA: DE QUE? porque 

T U I A SIM:bora pro sul e ela ficava com (aquelas crianca sozinha) e eu 

digo num so foi (dever meu) FOI DE MUI:TOS...muitos: 

PAI DE F A : M I A : 

S2: [foi mesmo' 

15: quer dizer HO:je ja faz... uma BAR:RA de VTN:TE A:NO qui eu nunca 

mais fui viver no sul: :' 

S2: Ha quanto tempo o senhor nao vai no sul? 



15: ham? 

S2: quant/ 

15: [faz uma BASE DOS VTN:TE A N O 

S2: e o senhor cria A:belha H A : vin:TE A:NOS:? 

15: nao' quero DIZER qui num num crio/ vim membora pra casa ne? 

S2: sei 

15: e a DE:pois ja FAZ uma BAR:RA AS:SIM DOS : : DEZ: : A:NO Q U I 

E U CRIO A : B E L H A ' 

S2: entao o senhor ja tem resultado com A:belha H A DEZ ANO? 

15: E... ja cum DEZ A N O de de CRLACAO: qui ja me Axostumei qui 

num: :.. 

S2: [sei 

15: (vou meio fraco) mas a:gora se Deus quiser vou ca ca/ to esperan:DO 

QUI V A I RE:CU:PERAR: : 

S2: [(tambem acho) 

15: agora e verdade qui quando o caba pega a:quele trocaduzim E:LE.... 

SE:GURE em ou:TRA COI:SA: : porque se vier uns (contratempo) 

M A I S ELE JA: : TA:. . . FIR:mado:' NE? 

S2: E: : :/ 

15: [[dev/ 

S2: diga outra coisa' 

15: quer DLzer eu to: A:chan:do que a Deus: : querer a criacao de A:belha 

E BOA' . . . e e como seu LUIS ES:tava falan:do A Q U I : : e 

( a troca de inverno) tem VEZ: : Q U I : : o CA:marada: DIZ : EU: 
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15: NUN:CA L H E vi : num e? e disse que era de vim TEM:po: ' que A:TE: 

AS : PE:DRA SE EN:CONTRAVA e as PEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:DPvA SOMO 

NOS MES:MO...NE? as pe:dra somos nos mesmo qui 

S2: [certo] [hum] 

15: tem vez qui: e: o povo diz com:panheiro M A S : RAPAZ tan:ta GEN:TE 

BO:A qui tinha no me i : do M U N : D O e tudo des:prezado C A D A U M : 

POR: SI: a falta mermo da:QUELE D I T A : D O QUI 0 PO:VO DIZ: :' 

cada um por si e Deus fi-(ficava) por nos TO:DOS: : e gracas 

A DEUS: : hoje a gente se 

S2: [hum] 

15: encomtra com G E N T E DE CAM:PINA' . . .cum gemte DE: DE: DE 

DE SAO: PAU:LO: ' ...DE TO:DA par:te DO M U N : D O : NE:? 

S2: e o senhor acha bom ISSO:? 

15: E U A:CHO: 

S2: e isso traz alg/ ahguma:/ isso traz alguma... coisa... BOA.. . 

15: [numtra/] [E: :] 

S2: pro senhor? 

15: E: : coisa boa porque o o pro:BLEMA. (e rapaz) que eu eu eu ten-tenho 

DIS:GOS:TO: E porque T E M M U I T A reuniao' e eu num posso ir por 

causa DE: DE um A:PER:to uma DO:ENCA: POR: CAUSA DE: 

(alguma coisa) quando PER:DE U M A : REU:NIAO: : a: : gente perdeu 

U M : : :... U M A : COLSA Q U I : : ele fica NA:quela L E M : :BRAN:CA:' . . . 



15: quando PASSA voce diz mas rapaz eu num participei daquela 

RE:U:NIAO E: : e: : B O A ' 

S2: [hum...E: : Q U A L : OSEU NO:ME? 

16: meu nome e A. 

S2: A.. . . ( (repete o nome de 16)) voce tambem cria A:beDia A.? 

16: ((si lencio)) 

S2: e voce teve algum R£:su lTADO: 

16: [crio so A : B E L H A 

S2: voce E: do si:tio TAM:BEM? e qual e o sftio? 

16: [Olho dAgua 

S2: ah do (olho dAgua) A H ' voces sao do mesmo/ o senhor e 

FI:LHO DE:LE? 

15: E:... filho meu' 

S2: ah' sim' entao VOCES CPJAM JUN:TOS? NE? e voce teve algum 

resul:TA:DO: OU: : o resultado FOI SO DO SEU PAI? 

15: ( (risos)) 

S2: so ELE ficou com garro: :te 

16: [E: :ficou( ) 

S2: ficou sem N A : D A O U : : TE:ve AL:guma VAN:ta:gem: :? ( ( r i sos) ) 

16: A I : : SO:bre ISSO: : A I E: : : a gente cria jumto E DLvidido no M E I : 

S2: ai (voces divide) 

16: ai o resultado e TU:DO:.. . junto... porque CRLA: JUN:to NE:? 

S2: ta legal' 
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16: A:GO:RA se ES:TRA:GOU: A:TO:A ' E: QUI num T E M N A : D A PRA 

A:PRE:SENTAR:' ( ( r i sos) ) SO SE: :/ 

S2: [e voce continua LN:DO pra SAO 

PAU: :LO? OU JA FOI? 

16: [NAO: :...gracas a Deus eu nun:ca fui:: e T E M FE em 

Deus de nun:ca IR: :' 

S2: hum 

16: o cara que cria a:belha ( ( r i sos) ) como eu tem: : que ser: :... 

S2: ta legal 

16: tem que se segurar por ai: : mesmo' 

S2: mas tem algum RE:sultado qui foi ASSIM: : PRA: VO: :CE? 

16: teve te: :ve... ja a adquiri: :' tantas COI:SA JA... so cum M E L : ' 

S2: hum hum' Q U I B O M ' 

16: so qui num E TO:DA V I : D A E: : DE: A:NO E M A:NO.. . so e 

SA:FRA: DE M E L : : DE A:NO E M A : N O ' 

S2: hum hum 

16: QUAN:DO: pe:ga umA:NO: B O M : :'... muita: : FLO:RA:DA tem 

bastante M E L : quando pega um A:NO fxaco DE IN:VER:NO: ' 

tam:BEM 0 M E L E: B A L X A : ' 

S2: e voce acha qui vale a PENA CRLAR: A:BELHA?. . .MES:MO 

ASSIM: : SO D A N : D O DE A N O E M A:NO:? mesmo assim vale a 

PENA? 

16: mesmo assim va:LE A PE:NA A:go:ra: :/ 

S2: [ponQUE? 
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16: por;que... a A:BElha E U M A COISA: : QUI A: GEN:TE... SO: : 

abasta ter o CUI:da:do pra QUE... ELE A:jude a pes:soa:' 

S2: [e : : ] 

16: teve o CULdado C O M E:LA: :'... ela vai trabalhar pra gente:' A:GORA 

se des:prezar num T E M num tem' N U M T E M B O M : :' 

S2: hum hum' T A L E G A L ' e voce nao teve M E D O ' de comecar a criar 

abelha NAO? porque a maioria dos A:gricul:TOR: T E M ' NE? 

16: N A O : : mum tive medo N A O ' qui E: : :/ 

S2: [acho qui...deu pra EN:frentar? 

16: D E U : :... em TLRAR: ESSE M E L : MESMO: JA LE:vei trin:ta: 

FER:RU:ADA: : e N U M : : larguei N A O : ( ( r i sos) ) TRIN:TA SO 

VOAN:DO:. . . eu digo E U TO A Q U I : : (mei) doido 

S2: [porque qui voce A:cha qui voces 

en:frentaro e os OU:TRO N A O : :?.... 

16: [ham?] 

S2: qual e a diferenca de voces pros outros? por:que voces enfrentaro a 

criagao e os OUTROS NAO? 

16: B O M ai: : quern FAZ: : E : : o : : QUE:RER: :... entao a PESSOA: 

QUER: : U M A COLSA:... quer mesmo: a:go:ra quern: : vai ali sem: : 

IN:teresse: : num vai A: : fremte:' 

15: E pro:que: :... o: : ca:so da gen:te EN:frenTAR: : ( ) tar:' 

e porque AS:SOM:BRO: : E M U I T O M A I S Q U I Q U I a 
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15: FER:RUA:DA: EU: : M E R : M O A: PRI:MEI:RA PES:SOA:' qui me 

chamou pra EU: criar a:belha foi FOI: (Amador) seu Pedro vamos criar 

a:belha: eu num QUE:ro N A O (major) A:quilo FAZ M E : :DO:' outro 

DI:zia tu ma:ta M A : T A GA:DO' M A T A IS:SO' M A : T A A : Q U I : L O ' E 

U M IN:SETO: E aquilol OU:tro:'...mas A I eu chegava noutro CAN:TO 

outro DI:zia ou:tro me (assombrava) a mulher la emcasa T A M : B E M : ' 

num queria nem ver FA:LAR: ' 

12: PORrQUE: QUI O SENHOR CO:ME:COU:? 

15: 01? 

S2: como E QUI FOI seu comeco? 

15: a: ai eu fui PAR:ticipan:do da RE:U:NI:AO: : e E:LA vendo a:quela/ 

CHICO ISSO E NEGOCO DE D O L D O : ' e L A : V A I : L A trabalhei o 

o primeiro A:NO quando foi no se:GUN:DO A:NO: ' . . . eu T L R E L ' 

TREZENTO: E TRTN:TA E: : QUATRO: : LITRO DE M E L : ' A I : 

E : L A j a ficou M A I S : : : 

S2: tre:zentos e trin:ta: : :? 

15: SIM...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TRE:ZENTOS E TRI N :TA' 

S2: quantas CAIXAS? 

15: ( ) dezenove' 

S2: DEZENOVE? 

15: dezenove...quando eu tirei TRE:zentos e TRTNTA li:tro de M E L qui 

emchi um T A M : B O R D E DU:ZENTOS L L T R O : ' E: : COmecei a 

vender M E L : : e ccomer M E L : ' E L A V A I : :' e E:LA:...disse 



15: e o negocio A:qui/ POR: :QUE T E M GEN:TE QUI : SO: Axredi ta no 

que ve: : 

S2: [ E : : : 

15: A I N : D A B E M QUI : :.../ A I QUER di:zer qui E U T A M r B E M : : tinha 

MEDO DIS:SO' ai: SEU LU:IS: ficou como a historia da do do JU:IZ: ' 

com a viuva ai seu Luis ficou A H : SEU PEDRO: E U N U M PO:DIA 

LHE: D A R U M A M A O ' e eu N U M : : : A: : PERTO Q U I : SO O 

SEN:HOR VEN:DO: ' 

S2: hum hum 

15: e seu Luis ficou qui nem a historia D A V I U : V A . . . MAIS O JUIZ.. .EU: 

que:ria lhe di:ZER: T A SEU PE:DRO' E U N U M eu se se eu pudesse 

lhe dar AS: M A O : :' A : M A O qui podia lhe: dar era se o 

senhor EN:FREN:TASSE A: questao de a:beia: :... ai eu FUI in:do:/ 

Q U A L E A M A O : : voce vai la 'pra casa pra nos: : fazer CA:CHO: ' ai: 

eu FUI : Fazen: :do CA:CHO: ' fui PAR:ticipan:do FU:mo: cortar 

P A U N A M A : :TA' BU:tar pra SER:RA:RIA:... ia Fazen::do 

OU:TRA: : : A I : :... gracas a Deus A T E HOJE' (mermo de fraco) mais 

G R A C A S A: DEUS: ' qui deixou a gente A:PRU:MA:DO ( ) e 

A: :nimo M A I S : : OS OUTROS:' e porque tem U M : U M : ( ) 

e mei: : AS:SIM' M E I DES:SANIMADOZIM: : : 

S2: [SIM?] 
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15: ELE SO: SE: A:nima M A I S : :' QUAN:DO E:LE VE: O: M E L : E:LE: 

SE: : A : N I M A M A I S U M POUQUIM: : M A S SEM: :PRE: POR A L I : : 

C O M um A : G R A : D O Z I M : V A I : :' E OS OU:TRO T O M : :BEM SO: : 

N U M : : 

S2: [ham] 

15: CRI:A: porque ELE: tem/ num tem me:DO e por:que: E:LES N U M 

PAR:ticipa de R E U : N I A O : " pra ver a comversa do PO:VO:' 

S2: voce acha se panticiPASSE: : ELES/ 

15: [se ele PAR:ti:ciPASSE: : ele ele CRLAva 

T A M : B E M qui num e bi:cho de seTE CA:beca 

S2: [hum] 

15: criar abeia: :' 

S2: certo 

15: AGORA eu Axhava DIFIci : :' 

( ( f i m da entrevista)) 



F 0 2 A M 3 : vide F 0 2 A M 1 . 

S2: vide F 0 2 A M 1 . 

17: sexo masculino, apicultor, grau de instrucao desconhecido. 

Desem'olvimento 

S2: seu J.P. e o SENHOR como e que o senhor comecou a CRIAR: : 

hein? por que? O SENHOR num tinha M E D O NAO? 

17: ah ra:paz/ 

S2: a MU:lher tambem num DI:zia qui er/ num dizia qui era aquela 

LOU:cura' ou era DI:ferente a HIS:t6ria ( ( r i sos) ) na casa do senhor 

17: quando a: gente comeca a criar A:belha parece qui todo apilcultores 

parec/ to:DOS SAO: AS:SIM: ' eu SEI que a: : :/ la em CASA a 

ex-expressao era desse mesmo JEI:to NE? E a mesma COISA Q U E M 

PRImeiro ERA con:tra er-era mi-minha famia TO:DINHA: :'... mu:lher 

e fi:lho...IS:SO E: : A R : R U M A C A O dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA qui gente DOIDO CRI:AR: 

A :BEIA: :... U M A PES:TE QUI M A : T A qui M A T A A N I M A L M A T A 

GENTE' M A T A T U D O ' CRIAR U M A PES:TE DESSA E M CASA? 

TA: perdendo o JUIZO: ' ( (risos)) 

S2: E A I QUE QUI FOI: :? como e QUI el / E:LES HO:JE que: : qui 

eles a:cham? 
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17: ho-hoje eles DIZ A H : :/ primeiro quan: :do e: : as:sim (quando eles tao 

mole ja faz um melzim) NE? A I tem M E L : :ai fica TO:DO: M U N : D O 

A : N I : M A D O ' NE? porque SA:be qui ten:do M E L : : tem 

o dinhei/ a gente tem o dinheiro da FE:RA num vai T R A : B A I A 

S2: [ A H : : :] 

17: A:luga:do num V A I PE:DIR A NTN:GUEM: :' NE:? 

S2: [hum: : 

17: fi:ca to:DO M U N D O : A:nimado:: NE:? 

S2: entao foi isso que fez: eles mu:DAR:? 

17: FOI: : quando viro: : passar uma enxame DE:LA: : T A PAS:SANDO 

UMA. E N : X A : M E DE A B E I A : : ' ( (risos)) T A (pebado) SO que essa e 

totalmente DLferente: NE? 

S2: [E: :] 

17: por:que naquele TEM:po qui desa-de:SA:nimava: : hoje: : A:nimo NE? 

S2: hum ((vozes no ambiente) ) 

17: todo mundo A:cha que criar: :A:beia e NE:goco de: de: (perigo) 

ninguem E: : ( ) 

S2: E: :... E ELES T A M : B E M : T A O CRIAN: :DO OU N A O : :...ES:SSES 

OU:TRO? 

17: NAO...por:que meus M L N L N O : : TODO E: -ELES T E M T E M U M A 

PRO:fissao: : NE? qui qui/ da pra IR ES:capando NE? 

S2: [e verdade] 

17: ai num D A PRA CRIAR B I : :CHO:' 

S2:e 
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17: eles sao MAxineiro ne TRAbaia OU:tro TEM...tra:baia em: : 

JOAO PESSOA tem la uma OFECINAZINHA: : num gosta (de ta 

trabalhando criando abelha) NE 

S2: entendi' 

17: num tao morando M A I S : E U N A O : : :' ( ( r i sos) ) 

S2: legal:... so isso' 

((corte na fita)) 


