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CONTO E HISTORIAS DE VIDA 
NAS ClENCIAS SOCIAlS I 

CAROLINA LEITE * 

RESUMO 

A utiliza~ao das hist6rias de vida e das narrativas de fic~ao nas Ciencias Sociais 
tern suscitado, desde sempre, urn certo mlmero de obstaculos, face a regula~ao episte
mo16gica que tern dominado a produ~ao do conhecimento no dominic das Ciencias 
Humanas. No entanto, 0 interesse crescente por este tipo de materiallevou-nos a fazer 
uma breve reflexao sobre a sua importancia na compreensao das traject6rias individuais 
bern como dos processos sociais que as condicionam. 

Ao agradecer 0 convite para participar neste encontro de autores 
e contadores de contos, desejo felicitar os organizadores pela ideia de 
promoverem urn debate onde 0 imaginario e a sua frui~ao tern lugar de 
honra - e a universidade tern urn deficit cr6nico deste tipo de oxigenio
mas tarnbern pela indispensavel perseveran93- que urn pequeno grupo tern 
reve!ado, tomando possive! a passagem deste projecto a sua concretiza~ao. 

o tema que me proponho abordar, de forma muito breve, centra-se na 
rela~ao que as ciencias sociais e, em particular, a antropologia e a socio
logia, tern desenvolvido com as narrativas de fic~ao e, mais concretamente, 
com as hist6rias de vida. 

1 Vma primeira vemo deste texto foi apresentada nas III Jornadas do Conto, realizadas 
em Braga, na Vniversidade do Minho (16-18 de Maryo de 1999). 
'I< Professora do Departamento de Ciencias da Comunica~ao da Universidade do Minho. 
E-mail: mcarolina@ics.uminho.pt 
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Num primeiro ponto, trata-se de situar a especificidade do conto e da 
hist6ria de vida, enquanto suportes da anaIise social, salientando os aspectos 
comuns e as diferenc;:as que os separarn; de seguida, recorda-se 0 percurso das 
hist6rias de vida bern como os contributos e desafios por elas colocadas as 
cie:ncias sociais e, finalmente, num terceiro ponto, procura-se situar 0 inte
resse crescente pela abordagem biognifica, no quadro da desloca,tio do para
digma dominante que informa a produc;:ao s6cio-antropoI6gica. 

1. - A produc;:ao de contos e outras narrativas de ficc;:ao parece estar 
associada a urn desejo/necessidade de escrita e de comunicac;:ao e nao, 
necessariamente, a uma preocupat;3.o de ordem analitica. A coerencia 
pr6pria deste modo de comunicar pode, e se calhar deve, afastar-nos das 
coordenadas da realidade concreta, situando-se (e situando-nos) assim num 
territ6rio onde a linguagem comum e a linguagem simb6lica se podem 
confundir e onde a 16gica conhecida do mundo material e 0 caos aparente 
do universe onirica podem sobreviver sem antagonismos insoluveis: 0 

visivel toca 0 invisivel sem as reservas a que estao sujeitas as demonstrac;:oes 
cientificas e boa parte da produc;:ao ficcional, demasiado conforme a uma 
visao realista dos seres e dos contextos. E porque e dificil desdenhar da 
possibilidade assim criada de transformar a «realidade» numa outra bern 
mais ampla - esta que serve de materia-prima a ficc;:ao e que ousa 
empurrar a fronteira «da verdade material" para explorar outras realidades, 
incorporando-as - chamar aqui as lentes da analise social nao pode deixar 
de nos provocar urn arrepio perante a miragem redutora que sempre lhe 
anda associada, tantas vezes com razao. 

Quanto a produc;:ao das hist6rias de vida, a sua origem decorre, geral
mente, da identificac;:ao de uma problematica que pode ou nao estar 
associada a denuncia de uma dada situac;:ao social, dai a sua utilizac;:ao 
estar orientada para as questoes e duvidas por ela levantadas. Mais 
raramente a recolha de hist6rias de vida pode estar associada, nao a urn 
objectiv~ concreto de investigac;ao, mas apenas a uma intenc;ao de registo 
e arquivo de mem6rias que, de Qutro moda 2, estariam condenadas ao 
desaparecimento. 

2 Nesta perspectiva. e num artigo recente «0 seculo da BSC» (PUblico, 15 de Dezembro 
de 1997), podia ler~se 0 seguinte: «A BBC vai produzir 0 maior arquivo hist6rico oral da 
Gra·Bretanha, uma vez que se prepara para gravar cerca de tres mil horas de pessoas a falar 
sobre as suas vidas durante 0 st'kulo xx». E mais adiante, e citado 0 professor Simon Szreter, 
que acrescenta: «A hist6ria oral e importante porque nos da acesso a areas da hist6ria que 
sao negligenciadas pelos documentos formais. Da-nos uma perspectiva da hist6ria da classe 
trabalhadora, das mulheres, das crianr;as ou mesmo da hist6ria da sexualidade». 
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Num primeiro olhar, estes dois exercicios parecem incompativeis entre 
si, refens de logicas proprias e irredutiveis. Mas embora a analise «social» 
mantenha com os discursos que exprimem a liberdade do imaginiirio, uma 
vigilancia «objectivista», por dever da «ciencia» de que se reclama, existe, 
no entanto, uma coincidencia possivel entre estes discursos, aparentemente 
tao afastados. Em vez dessa ruptura mais ou menos anunciada, consi
deremos entao a possibilidade, mesmo que provisoria, de uma passagem 
entre ambos, 0 tal segmento de coincidencia a partir do qual multiplas 
reciprocidades informam e complexificam a rela~ao existente entre as 
ciencias sociais, as narrativas de fic'Yao e, mais concretamente, as hist6-
rias de vida. 

1.1 - Regressemos a uma primeira questao, a que coloca os objectivos 
que guiam as ciencias sociais quando procuram suportes tais como os 
contos ou as historias de vida. De facto, e embora se trate de abordagens de 
natureza distinta, a analise das narrativas (por exemplo, dos contos) ou a 
constru~ao de uma narrativa, (como as historias de vida) para posterior 
analise, os objectivos sao, no entanto, semelhantes. Atraves de instrumentos 
diferentes, as ciencias sociais procuram, em ambos os casos, elementos 
de significa~ao que permitam contextualizar 0 quadro de produ~ao dessa 
narrativa, os valores ideologicos que a sustentam, 0 sistema de valores que 
defende e/ou promove, ou ate mesmo as estruturas de produ~ao do universo 
em analise; mas se 0 enfoque for dirigido para 0 actor, podemos entao 
estudar a imagem de si prorio, os conflitos de papeis, as trajectorias de 
vida, etc. Dependendo da questao que nos leva a interrogar este tipo de 
material. e que pode ser relativa a processos objectivos ou subjectivos, 
assim se orientani a procura. 

Quanto as diferen~as dos suportes, elas sao claras: os contos existem, 
para aMm do interesse que as ciencias sociais possam vir a manifestar par 
eies, ja que respondem a uma ftm~ao expressiva, ludica e/ou formativa 
enquanto as hist6rias de vida sao constituidas em fun.;:ao de uma preo
cupa.;:ao con creta de urn investigador, na tentativa de ai poder encontrar a 
resposta que procura. A linguagem dos contos assim como 0 seu conteudo 
sao, essencialmente, de natureza simb6lica; quanto as hist6rias de vida, 
estruturadas a partir de uma inten.;:ao de coerencia e de inteligibilidade do 
pr6prio percurso do actor que fala, reconstituindo, com 0 maximo de vero
similhan~a, a sua sequencia biografica, estao sujeitas a uma linguagem 
descritiva e mais pr6xima dos aspectos praticos e funcionais do quotidiano, 
embora 0 nivel das representa~6es esteja igualmente presente: «Tout rapport 
social, quel qu'il soit, inclut une part ideelle, une part de pensee, de represen
tations ; ces representations ne sont pas seulement la forme que revet ce 
rapport pour la conscience, mais font partie de son contenw> (Godelier, 1984: 
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192). Esta constata~iio e valida, independentemente do nivel de consci<!ncia 
que os actores possam ter sobre as suas pr6prias representa~oes. 

A aproxima~iio das ci<!ncias socials a este tipo de materiais estabe
lece-se, assim, a partir do desejo de entendimento das praticas e das repre
senta~oes dos actores envolvidos (os da fic~iio ou os das hist6rias de vida), 
o que pode acrescentar it leitura dos primeiros, uma componente de inte
ligibilidade que enriquece a dimensiio ludica do seu prop6sito, sendo 
igualmente verdade que os seus ingredientes de imaginario, na medida em 
que transportam outras dimensoes da experi<!ncia vivida ou sonhada dos 
actores podem, pe!o seu poder evocativo, suscitar urn discurso analitico 
mais permeave! a este tipo de influ<!ncia. Isto supoe, naturalmente, admitir 
que a fabrica~iio do discurso das ci<!ncias sociais estara tanto mais perto 
do rigor cientifico que nos promete quanto mais longe levar a incorpora~iio 
de dimensoes da viv<!ncia dos actores que tendem a ser subalternizadas, 
quer por dificuldades de quantifica~iio quer por falta de instrumentos de 
objectival;iio. Evita-se assim parte da riqueza deste material que esta, 
como diz Jean-Claude Kaufmann (1996: 15) «dans la densite complexe de 
la chair biographique» .. 

Assim, parece-nos que os contos nada perdem da sua capacidade de 
fabula~iio e de encantamento, podendo a analise social acrescentar-lhes 
uma leitura politica, uti! para a desconstru~iio dos valores que lhes estiio 
subjacentes, enquanto as hist6rias de vida podem, pe!a aproxima~iio itliber
dade do canto, explorar dimensoes que se tern mantido incipientes, como a 
rela~iio do visivellinvisive! e do pape! do corpo e dos sentidos nesse tipo de 
percepc;ao - sensac;oes, premonic;6es, intuic;oes, etc, - enfim, urn conjunto 
de aspectos por vezes dificeis de tratar e ate mesmo de nomear. 

2. - E e justamente porque ha uma zona possive! de sobreposi~iio 
destes materiais, que vale a pena reter a afirma~iio de Brian O'Neill: 

«As hist6rias de vida comportam sempre uma natureza liteciria 
ultima, que escapa inelutavelmente a certas propostas «duras)) das cien
cias humanas» (Expresso, MarI'o de 1995) 

- As hist6rias de vida tiveram, no ambito das ciencias sociais, urn percurso 
dificil, particularmente nas epocas em que os resultados de natureza 
quantitativa e urn certo espirito de engenharia social constituiram 0 

mode!o dominante nesta area do saber. Foi atraves da Antropologia 
que as materiais biognificos ganharam relevancia. No inicio deste 
seculo, uma autobiografia de urn indio Winnebago ao antrop610go Paul 
Radin inaugura este percurso e pOlleD depois, sao os americanos da 
escola de Chicago a interessarem-se por estes materiais; entre outras 
recorde-se a obra de William Thomas e Florian Znaniecki, publicada em 
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1920,The Polish Peasant in Europe and America; em 1942, surge uma 
nova autobiografia de urn indio Hopi; em 1954, uma autobiografia de 
uma mulher mU(iulmana da Nigeria e em 1960, e a vez de urn Porto
-Riquenho contar a sua historia de vida. Em 1961, Oscar Lewis relata em 
os Fi/hos de Sanchez, a vida de uma familia residente na periferia de uma 
grande metropole, deixando emergir 0 modelo cultural proprio da classe 
pobre mexicana. Apesar do interesse que este estudo despertou, 
mantendo-se ate hoje uma obra de referencia, foram raros os estudos 
que seguiram este caminho de observa(iiio e analise. 

De facto, e so na decada de 70/80 que volta a emergir 0 interesse por 
este tipo de tecnicas 3. E a partir de entiio, multiplica-se 0 numero de 
estudos orientados numa perspectiva de natureza autobiografica - vale a 
pena recordar, Maurizio Catani (1982), ou numa abordagem distinta, 
T. Zeldin (1994) ou ainda Schwartz (1993); refira-se ainda a obra dirigida 
por P. Bourdieu, La misere du monde (1993) entre muitos outros, para ja 
nao falar das obras teoricas sobre as questoes metodologicas que se 
colocam na produ(iao e utiliza(iao destes materiais (Daniel Bertaux 1980, 
1988, 1997; Poirier et al., 1983; Franco Ferrarotti, 1991; Kaufmann, 
1997).Tambem em Portugal, sao numerosos os estudos que incluem histo
rias de vida nas tecnicas usadas : Manuela Ribeiro (1995), Karin Wall 
(1982), Carol Brettell (1978, 1982), Engracia Leandro (1995), etc. 

2.1 - As resistencias que tern travado uma maior utiliza(iiio das histo
rias de vida decorrem, no essencial, das velhas dicotomias associadas a 
produ(iao da ciencia social: individuo/sociedade; subjectividade lobjectivi
dade, e que muitas vezes a afastaram do sentido da experiencia efectiva dos 
individuos. Neste sentido, as historias de vida constituem urn desafio para 
a pratica da ciencia social, 0 que podemos recordar, de forma breve, em 
cinco pontos distintos, tal como os enuncia Fran(ioise Digneffe (in 
Albarello, 1995): 

- 0 metodo biognifico permite ultrapassar a oposi.;ao entre 0 individuo e 
a sociedade. Atraves dos relatos que sao as hist6rias de vida n6s procu
ramas reconstituir 0 universo social que 0 rocleia. Procura-se entender a 

3 Como recordam Poirier et al: «0 mal-entendido pemicioso que pairou sabre a abor
dagem biografica foi 0 de nao se ver nela senao urn metoda privilegiado de observa~ao do 
subjectivo, separancio 0 eu dos acontecimentos e das praticas. Este mal-entendido, saido do 
psicoiogismo presente nos textos de Thomas e Znaniecki e mantido pelos trabaJhos metodo-
16gicos da Escola de Chicago ( ... ), foi reforyado pela similitude da hist6ria autobiognifica 
no inquerito e na pratica psicanalitica. A autobiografia sai, desta forma, do dominio da infor
mayao sociol6gica e da verificayao» (1999: 109). 
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re!al<ao entre 0 quadro social e a vivencia individual do mesmo. Como 
escreve Ferrarotti: 

«Qua/quer- narrarClo autobiogrdfica conta uma prtitica humana. Ora, 
se a essencia do homem e, na sua realidade, 0 conjunto das relaroes sociais 
(. .. J qualquer pratica individual humana e uma actividade sintetica, uma 
totaliza.iio activa de todo 0 contexto social. « (1997: 206, 207). 

Segundo 0 autor e outros que adoptam este tipo de abordagem, e 
possive!, atraves da singularidade das historias individuais, conhecer 0 

universo social e hist6rico envolvente. 
- Segundo ponto: e possive!, atraves do metodo biognifico, captar a re!a

I<ao entre 0 ponto de vista subjectivo do homem e a sua inscril<ao na 
objectividade de uma historia. De facto as historias de vida dao-nos uma 
dimensao da negocial<ao que 0 individuo constantemente promove face 
aos constrangimentos sociais de que e alvo. Podemos assim avaliar 0 

peso das determinal<oes sociais nos percursos individuais. 

- Terceiro ponto: 0 metodo biografico permite abordar as diferentes «sub
jectividades», perceber 0 modo como as condutas dos individuos sao 
permanentemente remode!adas, tendo em conta as expectativas dos 
outros. Entendendo a historia individual como urn processo de medial<ao 
entre os grupos primirios, as instituil<oes e os proprios individuos, os 
relatos de vida perrnitem evidenciar esses mecanismos transaccionais e 
intermediarios de ligal<ao entre 0 individual e 0 social. 

- Quarto ponto: 0 metodo biognifico vai onde nao chegam as estatisticas, 
as grandes regularidades dominantes e os determinismos macrosocio
logicos. 0 anonimo, 0 marginal, 0 desviante tern aqui 0 mesmo valor 
enquanto informadores de uma experiencia da qual sao os me!hores 
conhecedores: «( .. .) tomar este sujeito como portador de histaria, imp6e 
uma transla~{i.o do olhar, iSlo e, encarar 0 an6nimo e silencioso patronimio 
de cada urn na qualidade de inegavel patrirnanio colectivo do presente para 
a futuro» (Conde, 1.,1991: 169). Neste sentido, a singularidade individual 
e preservada assim como a «competincia social dos nao cientistas» 
(Santos, 1989: 134). 

- Quinto e ultimo ponto: esta abordagem valida 0 saber individual, dando-
-lhe urn valor de suporte na analise social. Nao so se invertem as re!a-
I<oes entre 0 investigador e 0 seu objecto, pois como diz Danie! Bertaux, 
aqui 0 objecto e «urn informador rnais bem informado do que 0 socialogo 
que 0 interroga» , como acedemos a urn territ6rio de experiencia e da 
singularidade dessa experiencia, da consciencia que 0 actor tern dela 
e do discurso que sobre e!a e capaz de formular, face a urn determinado 
facto social. 
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3. - Tudo indica que a revitaliza~ao das historias de vida como pro
cedimento na analise social se inscreve num movimento bern mais amplo 
que poderfamos designar de retorno ao sujeito (Conde, I.: 1991: 169), e que 
se explica, por urn lado, no ambito das progressivas desloca~oes dos temas 
dominantes na analise social. Acompanhando as mudan~as sociais e 0 

crescente individualismo que ajuda a explicar algumas delas, questoes 
como os modos de vida, 0 espa~o domestico, a identidade individual, a 
logica gregaria de pequenos grupos, etc., ocupam urn espa~o crescente nas 
estudos actualmente em curso. Por outro lado, a fundamenta~ao epistemo
logica que cobre estas desloca~oes reserva urn outro lugar a dicotomia 
sujeito/objecto. Refon;a-se a ideia, presente num numero crescente de 
estudos, de que essa dicotomia deve dar lugar a urn entendimento que va 
directo a margem de interac~ao sujeit%bjecto em vez da sua sistematica 
nega~ao. E de facto, os sinais para esta mudan~a estao anunciados ha 
ja varias decadas, como ainda ha pouco lembrava E. Morin (in Random, 
1997: 8): "Nos sens nous trompent, autant que notre conception materia
liste et dualiste du monde. Or, quelque soixante ans apres Ie principe d'inde
termination de Heisenberg ( .. .) et autres enonces de la conception quantique 
des phenomenes tant physiques que cerebraux, /'intelectuel distingue, l'econo
miste fute et l'homme de la rue continuent de s'en referer a une vision 
du monde figee par Ie scientisme du XIX' siecle, ce dogme rationaliste selon 
lequel l'essence est separee de la substance, Ie sujet de l'objet, A de B; selon 
lequel, encore, Ie monde n'est qu'une gigantesque machine regie par des lois 
mecanistes, causales, et deterministes ( .. . J". A rejei~ao desta visao dualista 
do mundo e da ciencia, que se perpetua em atavismos dificeis de vencer na 
pratica, leva 0 autor a propor, entao, uma visao em que 0 universo seja 
entendido como urn grande Pensamento em vez de uma grande maquina: 
"Un reel, enfin, ou toute pensee est acte, puisqu 'elle est evenement quantique 
au meme titre qu 'un mouvement de particule et que «son aspect vibratoire est 
per9u par - done modifie -Ia globalitb> (in Random, 1997: 8). 

Dito de Dutro modo e num texto «Sabre a autonomia do metoda 
biogrlifico", F. Ferrarotti confirma esta mesma concep~ao aplicando-a a 
prlitica do investigador social:"O observador estti radicalmente implicado na 
sua pesquisa, ou seja, no campo da sua investiga9iio. Este ultimo, longe de ser 
passivo, modifica continuamente 0 seu comportamento de acordo com 0 
observador ( ... J. 0 pre90 a pagar pelo observador para obter um conhecimento 
minucioso, mais claramente urn conhecimento cientifico do seu objecto, sera 
o de reciprocamente ser conhecido por este ultimo. 0 conhecimento torna-se 
assim no que a metodologia sociol6gica sempre desejou evitar: um risco" 
(1991: 172). 

Como vemos, e a propria teoria social e todo urn conjunto de autores, 
alem dos ja citados, como - Elias, Goffman, Berger e Luckmann, Bourdieu 
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(sobretudo em trabalhos mais recentes), Giddens, Boltanski, etc. - cuja 
abordagem Corcuff4 (1995: 6) agrupa sob a designa<;ao de construtivismo 
social, e que procuram, justamente, sair das oposi<;oes tradicionais entre 
objectivo/subjectivo, individuallcolectivo, etc. Boaventura S. Santos tern 
igualmente alertado para as consequencias da visao positivista do conheci
mento que «procura suprimir do processo de conhecimento todo 0 elemento 
nao-cognitivo (erno,ao, paixao, desejo, arnbi,ao, etc.) por entender que se 
trata de urn factor de perturba,ao da racionalidade da ciencia» (1989: 133). 

Nao restam duvidas que, mesmo perturbando as fronteiras habituais 
entre as disciplinas, as abordagens autobiograficas ocupam urn espa<;o 
crescente e cada vez mais legitimo, pese embora as querelas de escolas 
que sempre subsistem. 

Se tal facto parece indiscutivel no panorama actual da produ<;ao socio
-antropologica e do paradigma emergente 5, resta a duvida - a ultima
sobre a validade do metodo, aplicado, indiscriminadamente a qualquer 
tipo de sociedade. Concretizando, e tal como se interroga Daniel Bertaux 
(1980), sera que a autobiografia nao sera uma forma exclusivamente 
ocidental de cada urn se contar? De facto, varios antropologos dao conta 
deste desfasamento, ao interrogarem, por exemplo, certos grupos de 
camponeses do Nepal. Respondendo a proposta de contarem a sua vida, 
estes camponeses contam a historia da aldeia e nao a sua propria historia 
individual. Estando a dimensao temporal e da sucessao temporal, no centro 
das interpreta<;oes que se fazem a partir das historias de vida, nao e sur
preendente que numa organiza<;ao social dominada pelo tempo ciclico e 
pela sobreposi<;ao da dimensao individual com a dimensao comunitaria, 
este tipo de procedimento se tome inoperativo. 

Serve esta interroga<;ao para concluirmos sobre os limites do metodo 
biografico enquanto instrumento da analise social: e que independente
mente do contexto em que nos situamos, os significados e interpreta~oes 
atribuidos aos encadeamentos cronologicos dos actores, nao nos dao deles, 
o sentido total das suas existencias. 0 discurso que conta as suas vidas sera 

4 0 autor acrescenta, a este prop6sito «Or, la repetition et la solidification de ces modes 
de pensee binaires apparaissent assez ruineuses pour la comprehension et l'explication de 
phenomenes sociaux complexes. La gaiaxie constructiviste C ... ) s'efforce justement de depasser 
ces oppositions et de penser ensemble des aspects de la realite classiquement apprehendes 
comme antagonistes» (1995: 8). 

5 0 interesse e aprofundamento da reiaIYao entre a dimensao cognitiva e nao-cognitiva 
na constru~ao do conhecimento, resultam segundo Boaventura S. Santos. como «uma das 
areas de convergencia entre a concep~ao de ciencia p6s-modema que tenho vindo a propor e 
a teoria feminista.» lustificando esta convergencia, B. Sousa Santos acrescenta: «A. teoria 
feminsta devem ser creditadas algumas das crlticas mais radicais e consistentes a concepi;3.o 
estreita de racionalidade que subjaz ao paradigma da modemidade» (1989: 135). 
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sempre e apenas urn vislumbre de urn universo mais rico e, seguramente, 
mais contradit6rio. Como dizem Coninck e Godard (1989), .. 0 sentido da 
vida dos sujeitos e sempre irredutivel e indemonstravel" , 0 que nos limita 
quanta as possiveis ambi\;oes das ciencias sociais enos abre todo 0 

caminho para outras formas de expressao: esta e apenas mais uma razao 
para nos aproximarmos do conto. Para nos compreenderrrtos e aos outros, 
aprendendo a fazer da imagina\;ao - intermediaire magique entre la pensee 
et l'etre (in Corbin, Henry, 139) - uma dimensao do entendimento. 
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