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APRESENTAgAO

O objetivo dense conjunto de texton 6 oferecer subsidios para os alunos
interessados em realizar trabalhos e pesquisas relacionados com a periodiza-

gao da vida e os grupos de idade e, especialmente, com as representag6es

sobre a velhice e com as experi6ncias e formas de Best:io do envelhecimento.

O primeilo texto Pressz£postos da rdlexdo anfropoi6gfca sabre a ueZh ce 6

uma tentative de apresentar o tips de quest6es que caracterizam os estudos

na antropologia sobre esses temps.

O segundo texto .Aposentador£a e a fnue71fao da "te cei a fdade" resume
um conjunto de trabalhos preocupados em mostrar como 6 recente a associa-

gao que estabelecemos entre a aposentadoria e a tlltima etapa da vida e como

esse associagao tende a ser dissolvida com a invengao da Terceira Idade
Esse texto pretende tamb6m, servir de guia para a leitura de outras obras,

menos preocupadas com a velhice e a aposentadoria, mas que oferecem
quadros te6ricos interessantes para dar conta do conjunto de transformag6es

que produzem contextos especialmente propicios para novas formas de gerir

a relax:io entre velhice e sociedade.

O artigo O clz7"so dfz z;jda; corps, clfZf {ra e £7?hagens do processo de enuelhe-

cjme71to serviu de base a uma confer6ncia feita por Mike Featherstone no

IFCH./UNICAMP a convite do Prof. Antonio Augusto Arantes. Trata-se de

um texts que apresenta de maneira instigante quest6es que s8o fundamen-

tais para uma anilise cultural do curso da vida nas sociedades ocidentais
contemporaneas



O quarto trabalho, Ndo /zd z?eJ/zjce Till india; os zlsos da ger07ztoZogia, de
Lawrence Cohen. 6 um exemplo de como procede a anilise antropo16gica no

estudo de uma sociedade t&o complexa como a India.

A realizaqao desta coletinea s6 foi possivel gragas ao entusiasmo, serie-

dade e elnpenho de Julio Assis Sim6es, aluno da area de Culture e Politico
do Doutorado de Ci6ncias Sociais, que elaborou parte do texto sobre a .A fzpo-

se71ffzdoria e zz {nue71f o dzz "farce ra {dzzde" e traduziu o texto de Lawrence

Cohen. e de Deborah Stucchi, aluna do Programa de Mestrado em Antro-

pologia Social , que traduziu o texto de Featherstone. Ambos mostraram que,
se proletos maid ambiciosos exigiriam esforgos maiores do que podiamos

realizar, propostas maid modestas poderiam ser dteis para a formagao de
futuros pesquisadores em uma area em que o ndmero de pesquisas 6 ainda
t8o limitado.

G!fifa Grin Desert



PRESSUPOSTOS DA REFLEXA0 ANTKOPOL6GiCA
SOBRE A VELHICE*

G8i£a Gdn Del2e#

As formas pdas quais a vida 6 periodizada, as categorias de idade presen-

tes em uma sociedade e o canter dos grupos etgrios nela constituidos sao, do
panto de vista da Antropologia, um material privilegiado para pensarmos na
produgao e reprodugao da vida social. O estudo dessas dimens6es 6 parte fun-
damental das etnografias preocupadas em dar conte dos tipos de organizagao

social, das formal de controle de recursos politicos e da especificidade das repre-
sentac6es culturais.

A pesquisa sobre essen temps esbarra, entretanto, em tr6s conjuntos de di

ficuldades, pr6prias das problematicas marcadas por tr6s tipos de caracteristicas:

categorias culturalmente produzidas, que t6m como refer6ncia supostos proces-

sos bio16gicos universais; quest6es que nas sociedades ocidentais contempora-

neas se constitufram em problemas sociais; e temas em torno dos quais um dis-

curso cientifico especializado 6 institucionalizado.

A velhice, enquanto tema de pesquisa, este marcada por essas caracteris-

ticas e o interesse deste texto 6 apresentar algumas das armadilhas que seu estu-

do traz para os antrop61ogos que pesquisam as representag6es e as praticas liga-

das ao envelhecimento, em sua pr6pria sociedade ou em sociedades muito dis-
tintas da sua.

Tratarei dessas armadilhas atrav6s de Rove t6picos que podem ser pensa-

dos como pressupostos b5sicos da pesquisa antropo16gica sobre quest6es ligadas
ao envelhecimento.

Agradego os comentfrios sempre carinhosos e pertinentes de Mariza Corr6a a este texto.
G lira Grin Z)Chen, docents do Departamento de Antropologia do IFCH/ UNICAMP
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1 - A velhice nio 6 uma categoria natural

A dificuldade mais evidente, cull tratamento dg initio a boa parte dos

manuais e cursor dirigidos a formagao de antrop61ogos interessados em pesqui-
sar o envelhecimento, 6 a consideragao de que a velhice 6 uma categoria social-

mente produzida. Faz-se, assim, uma distingao entre um cato universal e natural

- o ciclo bio16gico, do ser humana e de boa parte das esp6cies naturais, que en-
volve o nascimento, o crescimento e a morte - e um cato social e hist6rico que 6 a

variabilidade das formas pdas quais o envelhecimento 6 concebido e vivido. Da

perspective antropo16gica, mas tamb6m do ponto de vista da pesquisa hist6rica,

trata-se de ressaltar, em primeiro lugar, que as representag6es sobre a velhice, a

idade a partir da qual os individuos sio considerados velhos, a posigao social
dos velhos e o tratamento que shes 6 dado pelos mais jovens ganham significa-

dos particulares em contextos hist6ricos, sociais e culturais distintos. A mesma
perspectiva orienta a anflise das outras etapas da vida, como a infancia, a ado-
lesc6ncia e a juventude.

Boa parte da produgao antropo16gica sobre as sociedades ditas primitivas

esteve voltada para a descrigao da diversidade de formal com que sio tratados
individuos em diferentes etapas da vida. Sio descrig6es importantes para ofere-

cerem um quadra, o maid complete possivel, da vida social e de formal culturais
diferentes da nossa

Em outras palavras, do ponto de vista da Antropologia clfssica, as etno-

grafias t6m sempre um duplo objetivo: por um lada, oferecer uma descrigao
densa das particularidades culturais e, por outro, transcender os particularismos

pensando a humanidade em seu conjunto. Um dos mecanismos fundamentais
para a realizagao desse segundo objetivo 6 a relativizag5o de uma s6rie de no-

g6es que tendem a operar uma naturalizagao da vida social. Ou deja, criticar a

posture que consiste em apresentar o que 6 proprio de uma sociedade ou de
uma cultura como caracteristica da natureza humana em gerd ou dos estagios
maid altos da sua evolugao. A obra de Margaret Mead 6 um dos exemplos maid

conhecidos nesse sentido. As descrig6es que faz sabre o cuidado e o tratamento

das criangas, sobre os pap6is sexuais atribuidos a homens e mulheres na vida
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upostos da, re$exaa antropot6gica sabre

adulta e os sentimentos e emog6es envolvidos na experi6ncia cotidiana em Sa-

moa, na Nova Guin6, servem para relativizar e criticar certos padr6es de com
portamento pr6prios da sociedade norte-americana e mostrar o canter etno-

c6ntrico da posture que os considera coma pr6prios da humanidade enquanto

esp6cie ou como os mais adequados a conviv6ncia humana. Apresentando
formal de sociedade e cultura muito distintas da nossa, a Antropologia rompe
com o senso que uma sociedade tem de seus pr6prios costumes, que tendem a
ser concebidos como naturais e imutiveis.

Em segundo lugar, as etnografias mostram que em todas as sociedades

6 possivel observer a presenga de grades de idades. Entretanto, dada culture
tende a elaborar grades de idades especificas. A pesquisa antropo16gica de-

-onstra, assim, que a idade n5o 6 um dado da natureza, nio 6 um princfpio
naturalmente constitutivo de grupos sociais, nem um tatar explicativo dos

comportamentos humanos. Elsa demonstragao exide um rompimento com os

pressupostos da psicologia do desenvolvimento que concebe o curso da vida
como uma seqti6ncia unilinear de etapas evolutivas em que coda etapa, apesar

das particularidades sociais e culturais, seriam est6gios pelos quais todos os

individuos passam e, portanto, teriam carfter universal. Em sua pesquisa so-
bre a adolesc6ncia, Margaret Mead(1973) verifier que esse periods, concebido
na sociedade norte-americana coma um momento de dificuldades e conflitos a

que todos os individuos devem se ajustar, nio ocorre em Samoa.

A pesquisa antropo16gica 6 rica em exemplos que servem para demons

trar que fuses da vida, como a infancia, a adolesc6ncia e a velhice n5o se cons-
tituem em propriedades substanciais que os individuos adquirem com o avan-
go da idade crono16gica. Peso contr6rio, o pr6prio da pesquisa antropo16gica

sobre os periodos da vida 6 mostrar como um processo bio16gico 6 elaborado

simbolicamente com rituais que definem fronteiras entre idades pdas quaid os

individuos passam e que nio sio necessariamente as mesmas em todas as socie-
dade.

9
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2 - As categotias de idade sio construg6es hist6ricas e sociais

A demonstragao de que a periodizag5o da vida implica um investimento

simb61ico especifico em um processo bio16gico universal n5o este ausente da

pesquisa hist6rica que trata das mudangas ocorridas nas sociedades europ6ias. O
livro de P. Adds(1981) sabre a inffncia 6 um dos exemplos maid difundidos de
como o trabalho do historiador se volta para o estudo da construgao social das

categorias de idade
Esse autor mostra que a crianga como uma categoria n5o existia na Idade

Media e analisa o processo de sua constituigao a partir do s6culo Xlll que resul-

tou em um alargamento da distAncia que separava as criangas dos adultos. Na

Franca Medieval, as criangas nio eram separadas do mundo adulto. Pelo contrf-

rio, a partir do moments em que sua capacidade fisica permitisse e em idade
relativamente prematura, as criangas participavam integralmente do mundo do
trabalho e da vida social adults. A nogao de infincia desenvolveu-se lentamente

ao longs dos s6culos e s6 gradualmente a crianga passou a ser tratada como um
problema especifico. Roupas e maneiras adequadas, jogos, brincadeiras e outras

atividades, passaram a distinguir de maneira radical a crianga dos adultos. Insti-

tuig6es especfficas, como as escolas, foram criadas para atender e preparer a po '

pulagao infantil para a idade adulta
Elias, N. (1990), em seu trabalho sabre o processo civilizador, 6 outdo

exemplo interessante nessa mesma diregao. Considera que o comportamento dos
adultos na Idade Media era muito mais soho e espontaneo. Os controles sobre as

emog6es eram memos acentuados e sua express5o, como ocorre com as criangas,

nio carregava culpa ou vergonha. A modernidade, segundo o autos, teria alar-

gado a dist6ncia entre adultos e criangas, nio apenas pda construgao da inffncia
como uma face de depend6ncia, mas tamb6m atrav6s da construgao do adulto

como um ser independente, dotado de maturidade psico16gica, direitos e deve-
res de cidadania.

As formal como a vida 6 periodizada e a definigao das pr6ticas relaciona-

das a cada periodo apresentam tamb6m variaS6es, de acordo com os grupos so '
dais no interior de uma mesma sociedade. George Duly(1973) mostra coma na
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Franca do s6culo Xll, na sociedade aristocr6tica, uma nova etapa na vida foi de-

signada como "juventude" -- periodo que compreendia a saida da infincia e an-
tecedia o casamento. A criagao dessa etapa correspondeu a uma estrat6gia das

familias para conservar poder e patrim6nio. Ser jovem n5o era, portanto, uma

questao de idade bio16gica, posto que individuos com idades crono16gicas muito

variadas permaneciam nessa face. Ser jovem era ser uma esp6cie de cavaleiro
errante e aventureiro a espera do momento em que se poderia casar e substituir
os pris na gestao do patrim6nio familiar.

Featherstone (1989), em seu artigo sobre os jovens na sociedade inglesa

contemporanea, descreve as diferengas na duragao e na forma coma esse etapa

da vida 6 vivida por individuos de classe operaria e de setores m6dios.

O texts A .Aposelzfadorfa e zz .rzzoelzfao dfz "Tercei a .Idade", incluido fiesta co-

letanea, apresenta o processo de constituigao da Terceira Idade em uma nova

etapa que se interp6e entre a idade adulta e a velhice. iSua invengao corresponde

a lnudangas no processo produtivo que levaram a ampliagao dos setores m6dios
assalariados. A invengao desta nova etapa na vida 6 acompanhada de um con-

junto de praticas, instituig6es e agentes especializados, encarregados de definir e

atender as necessidades dessa popular:io que, a partir dos antes 70 deste s6culo,

em boa parte das sociedades europ6ias e americanas, passara a ser caracterizada

como vitima da marginalizagao e da solid5o.

Os recortes de idades e a definigao de praticas legitimas associadas a cada

etapa da vida n5o sao, portanto, conseqti6ncias de uma evolugao cientifica mar-

cada por formas coda vez mais precisas de estabelecer parametros no desenvol-

vimento bio16gico humana. Coma ressalta Bourdieu (1983), no texto "H
7zzue7zftzde" g fzpe7zas tlzlzlz pzz/az?7'a", a manipulagao das categorias de idade envol-

ve uma verdadeira lute politica, na qual esb em jogo a redefinigao dos poderes

ligados a grupos sociais distintos em diferentes momentos do ciclo da vida. Por
ipso, Bourdieu afirma que, ao tratar das divis6es por idade, 6 um reflexo profis-
sional do soci61ogo, lembrar que das s5o uma criagao arbitrfria.

Afirmar, contudo, que as categorias de idade sio construg6es culturais e

que mudam historicamente nio significa dizer que das n5o tenham efetividade.

Essas categories s5o constitutivas de realidades sociais especificas, uma vez que
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operam recortes no todo social, estabelecendo direitos e deveres diferenciais no

nterior de uma populagao, definindo relag6es entre as gerag6es e distribuindo

poder e privi16gios. A fixagao da maioridade civil, do inicio da vida escolar, da
entrada no mercado de trabalho 6, na nossa sociedade, fundamental na organi-

zagao do sistema de ensino, na organizagao politica, na organizagao dos merca-
dos de trabalho. Mecanismos fundamentais de distribuigao de poder e prestigio

no interior das classes sociais t6m como refer6ncia a idade crono16gica. Categori-

as e grupos de idade implicam, portanto, a imposig5o de uma visio de mundi
social que contribui para manter ou transformar as posig6es de cada um em es-

pagos sociais especificos.

3 Diversidade cultural e a busch de universais

N5o este ausente da pesquisa antropo16gica a busca de universais por trfs

das complexes elaborag6es especificas a determinadas cultures. Ou deja, a tenta-
tiva de descobrir, com base nas descriq6es da vida cotidiana em diferentes socie-

dades, o que haveria de comum em today das e que, portanto, poderia ser con-
siderado inevit6vel na.situagao dos velhos e no tratamento da velhice, indepen

dentemente das variag6es culturais

A primeira tentativa nesse sentido foia de Leo Simmons, que publicou,
em 1945, T/le Role of the Aged in PrzmfffPe Sorfefles. Com base no material etnogra-

fico reunido no Yale Human Relations Files, o autor procurou descobrir padr6es

universais de adaptagao ao envelhecimento. Ele analisou a situagao dos velhos

em 71 sociedades ditas primitives, e que apresentavam diferengas marcantes, do

panto de vista da culture e da ambientagao no meio fisico, procurando relacio-
nar o status formal dos velhos com o que denominava de vari6veis culturais e

econ6micas. Simmons propos um conjunto de crit6rios, a partir do qual a velhice

poderia ser objeto de comparagao transcultural. Por exemplo, lormas de subsis-
t6ncia, direitos de propriedade, atividades econ6micas, vida dom6stica, organi-

zagao politica, conhecimento da tradigao, crengas e rituais, integragao na familia
e no sistema de parentesco. O tutor conclui que existem fatores constantes, rela-
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Pressupostos da, repel o antropot6gica sabre cl ueLhice

cionados a objetivos e interesses centrais, que caracterizariam os individuos na

61tima etapa da vida: viver o m5ximo possivel; terminar a vida de forma diana e
sem sofrimento; encontrar ajuda e protegao para a progressiva diminuiqao de
suas capacidcades; continuar participando ativamente nos assuntos e decis6es

que envolvem a comunidade; prolongar ao mfximo suas conquistas e prerroga-
tivas sociais como a propriedade. a autoridade e o respeito.

As colocag6es de Simmons langam luz sobre a especificidade da velhice

na nossa sociedade. Entretanto, afirmag6es t5o gerais sobre o que 6 o especifico

aos individuos na dltima face da vida n5o impedem que o envelhecimento tenha

uma ampla variagao nas formal atrav6s das quais 6 vivido, simbolizado e inter-

pretado em cada sociedade.

O problema com os universais 6 que, na tentative de encontrar o que 6

comum em experi6ncias t5o distintas e multifacetadas, des acabam se transfor-
mando, como mostra C. Geertz (1978), em "categories vazias'

O into de que elitodos os ittgares as pessoas se ju tian! e procriam Ji11ws, tem

alg nt selltido do qne f melt e do elle f teu, e se protegem. de algtlma fonda, contra a
elle a e o so! n&o 2 nemjalso lien $m2 intro tancia. sob albans pontos de vista. Todath,

{sso potfco ajttda no tragar tilt! retrato do homem que sein tlllta pareceltga Perdctdeira e

Itonesta e ndo u ua espfcie de caricattil-a de lull "!oao Unioersn!", sem crengas e credos.

(p. 52). Criticando o pressuposto de que a ess6ncia do ser humano se revels nos
aspectos que s5o universais is cultural, Geertz sugere que, pele contrfrio, "rode

sel' qtle has partictttclridades cttlttirais dos pours - nas silas esqttisitices - sejaTlt ellcon-

tradas atgttlllas das reuelag6es }nais instrtLtiuas sabre o que Z ser geltericallleltte httttta-

lzo." (P. 55)

A busca de universals este presence em contribuig6es mats recentes como por exemplo

na introdug:io feith por Cowgill and Holmes (1972) a uma coletfinea de textos por cIGs
organizada que involve estudos sabre o envelhecimento em sociedades ditas primitivas
coma os Bantu e sociedadcs complexas coma a Noruega. Eases autores chegam a con-
clus6es do Lipo: em todas as sociedadcs algumas pessoas s2io classificadas coma velhas;
os velhos corrcspondem sempre a minoria da populagao; entry essen a maioria 6 com
pasta por viiivos, o n6mero de mulheres velhas 6 sempre maier do que o de homens, etc.

Elem prop6em kinda uma correlagao negativa entry modernizagao e participagao, status e
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Gupta Grin, Desert

Nas pesquisas sobre as etapas da vida em gerd e o envelhecimento em
particular, a busca de universais 6 preJudicada, tamb6m, pda dificuldade de
definir a especificidade e precisar os limites dessa etapa. Na pesquisa antropo16

gica, muitas vezes 6 a impressao que o pesquisador tem sobre a apar6ncia do

pesquisado que o leva a caracterizar os individuos coma velhos. Outras vezes, 6

a autodefinigao do informante, e na maioria das vezes, uma determinagao apro '

ximada da sua idade crono16gica.

Quando a refer6ncia do pesquisador no tratamento de categorias como

velhos, jovens, adolescentes e criangas 6 o n6mero de amos vividos a partir da
data de nascimento ou a apar6ncia de coda um, acaba-se por perder a plasticidade

das formas pdas quaid o curio da vida 6 conceb.ido em sociedades distintas, bem
como o sentimento investido na relagao entre grupos etirios e a importancia desses

grupos e categorias na organizagao social. A diferenga entre idade crono16gica,

idade geracional e niveis de maturidade, enquanto principios organizadores do
curse da vida lange luz sobre essas quest6es, como mostraremos no praxlmo

item, seguindo as colocag6es de Meyer Fortis(1984)- Esse autor. apresenta, tam
b6m, a riqueza da abordagem transcultural quando se estabelecem com precisao
os elementos e as dimens6es da vida social que podem ser comparados.

4 - Idade crono16gica, idade geracional, niveis de maturidade

Meyer Fortes considera que os antrop61ogos, muitas vezes, acabam erro-

neamente por projetar categories relacionadas com a idade crono16gica, nos gru-
pos estudados. Prop6e, entao/ que se estabelegam diferengas entre conceitos

como estfgio de maturidade, ordem de nascimento, idade geracional e idade
crono16gica. Vou retomar essas disting6es ressaltando tr6s pontos fundamentals,

em seu artigo, para mostrar como um olhar cuidadoso sabre as diferengas pode

satisfagao na velhice. Apresento o conjunto de criticas que v6m sendo feitas a essa con-
ccpgao da modernizagao cojno um fen6meno homogeneo e negative para os velhos em
Dcbert, G.G., 1992.
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tpostos dct refteDcao antropot6gi sabre a t;eZhfce

frazer elementos importantes para uma reflex5o sobre as formas que a periodi-
zagao da vida assume e como das definem espagos privilegiados para a agro.

cortes parte da consideragao de que as idades crono16gicas, baseadas

num sistema de datag:io, est5o ausentes da maioria das sociedades n5o-
ocidentais. No entanto, nas sociedades ocidentais das s5o um mecanismo bfsico

de atribuigao de status(maioridade legal), de definigao de pap6is ocupacionais

(entrada no mercado de trabalho), de formulagao de demandas sociais(direito a

aposentadoria), etc
Os estudos antropo16gicos nas sociedades nio-ocidentais, a partir da ob-

servagao do ciclo de vida individual, procuram dar conte da incorporagao dos

estagios de maturidade na estrutura social. ales t6m mostrado que, nessa incor-

poragao, leva-se em conta n5o apenas o desenvolvimento bio16gico, mas o reco-

nhecimento da capacidade para a realizagao de certas tarefas e que a validagao
cultural desses est6gios n5o 6 apenas um reconhecimento de niveis de maturi-
dade, mas uma autorizagao para a realizagao de praticas, como cigar, casar e

participar do conselho dos mats velhos. Estfgios de maturidade sao, portanto,
diferentes de ordem de nascimento, porto que, apesar da diferenga na data de

nascimento, as pessoas podem estar autorizadas a realizar atividades pr6prias a

um determinado grupo de idade. Por exemplo, a categoria jovem, como uma

classe de idade, pode compreender individuos nascidos ha 10 ou 30 anon. O ri-

tual de passagem de um est3gio para outro n5o se orienta pda idade crono16gica
dos individuos, mas pda transmissio de status sociais, tail como poder e autori-

dade juridica, atrav6s de rituais especificos cqo momento de realizagao depen-
de, na maioria das vezes, da decis5o dos mats velhos.

O estggio de maturidade e a ordem de nascimento nada t6m a ver com a

geragao. Entre os Tallensi, por exemplo, um filho pode ser maid velho do que seu

pai classificat6rio.
Nas sociedades ditas primitivas, como indira Fortes, pode haver conflitos

entre a ordem de nascimento e a ordem de geragao, e 6 tamb6m possivel obser-

ver a institucionalizagao de medidas para resolve-1os. Entre os Tallensi, os confli-
tos entre direitos e deveres que essa situagao tenderia a gerar s5o resolvidos a

medida que os individuos s5o classificados pda geragao, nas relag6es internas
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da familia e da linhagem, e pda ordem do nascimento, nas relag6es politicas e

entre as linhagens.
Fortes mostra entio que o envelhecimento em sociedades desse tip.o pode

ser uma experi6ncia muito distinta da das sociedades ocidentais. A16m disso, 6

precise notar tamb6m que relag6es bastante complexas podem ser resolvidas

sem refer6ncia a idade crono16gica.

O segundo ponto a ressaltar no texto de Fortes 6 a consideragao de que.
nas sociedades ocidentais, a idade crono16gica 6 estabelecida por um aparato

cultural, um sistema de datagao, independente e neutro em relagao a estrutura

bio16gica e a incorporagao dos estagios de maturidade. Os crit6rios e normas da

Idade crono16gica sio impostos nas sociedades ocidentais n5o porque das dis-

ponham de um aparato cultural que domina a reflex5o sabre os estfgios de ma-
turidade. mas por exigencia das leis que determinam os deveres e direitos do
cidad5o. Criangas, considera Fortes, trabalhavam nas minas de carv5o h£ 150

anos nio porqu4 a lei, ou melhor, o Estado autorizava, da mesma forma que
mais tarde passou a impede-las de trabalhar. Na Inglaterra, os pais estar5o des-

respeitando a lei se n5o fizerem com que seus filhos, independentemente de sua

capacidade fisica e mental, comparegam a escola at6 os 16 anos. O cato de a ida-

de crono16gica n5o ester ligada a um aparato que domino a reflex5o sobre os
est6gios de maturidade mostra tamb6m a flexibilidade desse mecanismo para a
criagao de novas etapas e a redefinigao de direitos e obrigag6es. Esse fluidez,
mas, ao mesmo tempo, efetividade na definigao de experi6ncias individuais e
coletivas, transforma a idade crono16gica em um elemento simb61ico extrema-
mente econ6mico no estabelecimento de lagos entre grupos bastante heterog6-

neos no que diz respeito a outras dimens6es. Lagos simb61icos que sio extrema-

mente malefveis uma vez que neles podem ser embutidas e agregadas outras

conotag6es que nada t6m a ver com ordem de nascimento, estfgio de maturida-

de ou geragao.

O terceiro panto que nos interessa 6 a consideragao de Fortes de que os
sistemas de datagao, dos quaid o reconhecimento das idades crono16gicas de-

pendem, s5o irrelevantes se n5o forem cruciais para o estabelecimento de direi-
tos e deveres politicos, isto 6, para o status de cidadio. A idade crono16gica s6

16



Pressupostos dct reftelcdo ctntropoL6gi oboe cb uethice

tem relev6ncia (luanda o quadro politico juridico ganha preced6ncia sobre as
relag6es familiares e de parentesco para determinar a cidadania.

A idade geracional 6 relevante para estruturar a familia e o parentesco.

Um paid um pai, um irm5o 6 um irm5o independentemente de sua idade cro-
no16gica ou estfgio de maturidade. Nesse sentido, para Fortis, as idades crono-

16gicas s5o uma imposigao, um bator adventicio na estrutura familiar. Em algu-
mas sociedades, o principio geracional pode ser ampliado para a comunidade

tribal(cano dos aborigenes australianos) e se constituir na base dos direitos poll '

ticos e juridicos. Em outras sociedades, como a nossa, n5o ha relagao, pelo menos

do ponto de vista jurfdico, entre ser membro de uma familia ou grupo de des-
cend6ncia e ser cidad5o. As sociedades variam entre aquelas em que o dominio

legal e a familia s5o esferas distintas e aquelas em que essay duas esferas se mes-
clam em kraus varifveis.

Fortes quer enfatizar a idade crono16gica e o principio geracional como
elementos da estrutura social e como valores culturais. Enquanto as gerag6es
t6m coma refer6ncia a familia, as idades sio institucionalizadas politico e juridi-

camente. A organizagao geracional subsume a ostensiva descontinuidade entre

gerag6es sucessivas num quadra de continuidade gerd. A idade, em contrasts,
opera atomisticamente, com o individuo formalmente isolado, enquanto unida-

de de refer6ncia, e deixa a questao da continuidade e descontinuidade para a
ordem institucional n5o-familiar. O Estado 6 a forma mais diferenciada e desen-

volvida do ordenamento politico-juridico que, em nossa sociedade, tende a ab-
sorver coda vez maid fung6es anteriormente pr6prias da familia.

5 - Cronologizagao da vida e modernidade

Ao mostrar que o processo de agrupar pessoas em fungal de sua geragao
6 totalmente distinto de agrupar pessoas em fungao do estggio de maturidade ou

da idade crono16gica, Fortes abre a anglise para duas dimens6es que vale a pena
ressaltar.
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A primeira delis complements o conlunto de trabalhos inspirados na obra

de Arias apontando uma diregao que o proprio Alois(1990), em trabalho posterior,

reconhece que deveria ser incorporada a an61ise das transformag6es hist6ricas

ocorridas na vida privada nas sociedades ocidentais contemporaneas: trata-se do
dominio do Estado, e da forma como ele redefine o espago dom6stico e familiar.

A segunda vai no sentido de apontar que as transformag6es hist6ricas

ocorridas no processo de modernizagao ocidental corresponderam n5o apenas a

transformag6es na forma coma a vida 6 periodizada, no tempo de transigao de
uma etapa a outra, e na sensibilidade investida em coda um dos est6gios, mas
tamb6m no pr6prio carfter do curso da vida enquanto instituigao social. E nesse

sentido que a expressao "cronologizagao da vida" 6 usada por Kohn and Meyer

(1986). Trata-se de chamar a atengao para o rata de que o processo de individua-

lizagao, pr6prio da modernidade, teve na institucionalizagao do curio de vida
uma de suds dimens6es fundamentais. Uma forma de vida, em que a idade cro-

no16gica era praticamente irrelevante foi suplantada por outra, em que a idade 6
uma dimens5o fundamental na organizagao social. "Estagios da vida s5o clara-

mente definidos e separados e as fronteiras entre des maid estritamente organi-

zadas pda idade crono16gica"(p.145) Elsa institucionalizagao crescente do cur-
io da vida envolveu praticamente today as dimens6es do mundi familiar e do
trabalho, este presente na organizagao do sistema produtivo, nas instituig6es

educativas, no mercado de consumo e nas political pliblicas, que cada vez maid,

t6m como alvo grupos etfrios especificos.

Na explicitagao das raz6es que levaram a institucionalizagao crescente do

curio da vida, em fungao da idade crono16gica, pesos distintos podem ser atri-
buidos a dimens6es diversas. A padronizagao da infancia, adolesc6ncia, idade

adulta e velhice pode ser entendida como respostas is mudangas estruturais na

economia, devidas sobretudo a transigao de uma economic que tinha como base

a unidade dom6stica para uma economia baseada em mercado de trabalho. In-

versamente, pode ser dada 6nfase ao papel do Estado Moderns -- que no proces'

so de transformagao de quest6es que diziam respeito a esfera privada e familiar

em problemas de ordem publica - seria, por exce16ncia, a instituigao que orienta
o curso da vida A regulamentagao estatal do curio da vida este presente do nas
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cimento at6 a morte, passando pelo sistema complexo que engloba as bases de
escolarizagao, entrada no mercado de trabalho e aposentadoria

6 - Modernidade e o conceito de gerag6es no estudo de mudangas
socials

A institucionalizagao do curso da vida, pr6pria da modernidade n5o si-
gnificou apenas a regulamentagao das seqti6ncias da vida, mas tamb6m a consti-

tuigao de perspectivas e projetos de vida por meio dos quaid os individuos se

orientam e planejam suns agnes, individual e coletivamente. Nesse sentido, 6
preciso it a16m das colocag6es de Fortes, em que a geragao rica restrita a familia

ou 6 apenas interessante para dar conta de mudangas hist6ricas porque estabele-

ce uma associagao apressada entre as diferentes gerag6es na familii e as diferen-

gas entry as gerag6es na hist6ria.

Nos dais liltimos s6culos, mostra Kriegel(1978), a id6ia de gerag6es, nio
corresponde a sucessio de um grupo pelo outro, a substituigao do mesmo pelo
mesmo. Na verdade, apesar de suds conotag6es variadas, a id6ia de geragao im-

plica um conjunto de mudangas que imp6e singularidades de costumes e com-

portamentos a determinadas gerag6es. Dai falar-se em geragao do p6s-guerra, da
televisao, de 68. A geragao nio se revere is pessoas que compatilham a idade,

mas que vivenciaram determinados eventos que definem trajet6rias passadas e
futuras.

As pesquisas sobre grupos de idade tanto mostram que a geragao, maid

do que a idade crono16gica, 6 a forma privilegiada de os stores darem conta de
suas experi6ncias extra-familiares como tamb6m indicam que mudangas na ex-

peri6ncia coletiva de determinados grupos nio s5o apenas causadas pdas mu-
dangas sociais de ordem estrutural, mas que esses grupos sio extremamente ati-

vos no direcionamento das mudangas de comportamento, na produgao de uma

mem6ria coletiva e na construgao de uma tradigao. Ou deja, apesar das vfrias

conotag6es que o conceito de geragao assume, ele tem uma efetividade que ul-

trapassa o navel das relag6es na familia, direcionando transformag6es que a esfe-
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ra da politico tem de incorporar. E nesse sentido que a id6ia de gerag6es ganga

a efetividade que vai a16m da proposta por Fortes, que tinha come base a fa-

Anthony Giddens(1992>, em 2\4odernffy ntzd Self /denfffy, considera que a

pr6pria id6ia de ciclo de vida perde sentido na modernidade, uma vez que as
conex6es entre vida pessoal e troca entre gerag6es se quebram. Nas sociedades

pr6-modernas, a tradigao e a continuidade estavam estreitamente vinculadas
com as gercag6es. O ciclo de vida tinha forte conotagao de renovagao, pois cada

geragao redescobre e revive modos de vida das gerag6es predecessoras. Nos
contextos modernos, o conceito de geragao s6 faz sentido em oposigao ao tem-

po padronizado. As pr6ticas de uma geragao s6 sio repetidas se forum reflexi
vamente justificadas. O curio da vida se transforma em um espago de experi-

6ncias abertas, e n5o de passagens ritualizadas de uma etapa para outra. Coda

ftse de transigao tends a ser interpretada pele individuo como uma crime de
identidade e o curse da vida 6 construido em termos da necessidade antecipa-

da de confrontar e resolver essas faces de crime.

7 - Problema social e problemas para a investigagao antropo16gica

O segundo conjunto de dificuldades que as pesquisas sobre as dimens6es
do envelhecimento enfrentam 6 que nas sociedcadcs ocidentais contemporaneas a

velhice 6 apresentada como um problema social. Serif, portanto, importante ter
uma visio clara do que 6 a constituigao de uma questao em problems social e

qual 6 a especificidade da anglise antropo16gica

O objetivo do estudo antropo16gico n5o 6 a resolugao dos conflitos envol-

vidos na luta pelos direitos dos idosos. N5o cabe ao antrop61ogo definir a idade

correta para a entrada dos individuos na aposentadoria, ou o momento em que

as pessoas ficam velhas demais para o exercer certas atividades ou para ocupar
determinadas posig6es sociais. N5o cabe, tampouco ' ao antrop61ogo avaliar

quais os programas e atividades, que garantem uma adaptagao bem-sucedida ao
envelhecimento.
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O interesse do antrop61ogo por essen problemas deveria comegar, por

exemplo, pda anilise das seguintes quest6es: quem s5o os agentes envolvidos
nessa lula em torno de definig6es?, qual o tips de arma que utilizam?, que estra-

t6gias poem em agro e como definem as relag6es de forma que se estabelecem?,

quaid s5o as representag6es dominantes na organizagao das prfticas legitimas
associadas a definigao das idades e como a partir delay definem-se os compor '

tamentos corretos ou adequados?, como os individuos de mais idade, vivendo

em condig6es distintas, reelaboram essas representaS6es e redefinem novak pra '

O antrop61ogo que ao tomar como objeto uma populagao, sup6e que sua

esse'ncia definidora deja a idade legal ou o estado de envelhecimento bio16gico,

mega de inicio seu objeto de estudo, por desconsiderar uma das primeiras ques-
t6es que deveriam orientar sua pesquisa: como o envelhecimento fisico ou a ida-
de legal tornaram-se mecanismos fundamentais de classificagao e separagao de

ceres humanos? Desprezar esse questao significa perder a oportunidade de des-

crever os processos por meio dos quais os indivfduos passam a ser designados
socialmente como velhos, jovens/ adolescentes ou criangas.

Em resume, nio cabe ao antrop61ogo a resolugao de um problema social,

mas compreender a forma como um problema social 6 constituido e o conjunto

de representag6es que orientam as praticas destinadas a soluciong-lo. O trabalho
do antrop61ogo envolve um rompimento com as definig6es dos fen6menos soci-
almente admitidas.

ticas?

8 - A constituigao de problemas sociais: reconhecimento:

legitimagao, pressao e expressao

A transformagao da velhice em problema social nio 6 o resultado mecini-
co do crescimento do n6mero de pessoas idosas, como tende a sugerir a nogao

de "envelhecimento demografico" usada pecos dem6grafos e, freqtientemente.

utilizada pelos cientistas sociais para justificar seu interesse pessoal e o interesse

social em pesquisas sobre o fema.
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Para Remi Lenoir(1989), um problema socia16 uma construgao social e

nio o puro resultado do mau funcionamento da sociedade. A constituigao de um

problema social sup6e um trabalho em que, segundo esse autor, est5o envolvi-

das quadro dimens6es: reconhecimento, legitimagao, pressao e expressao.

O reconhecimento implica tornar visivel uma situagao particular. E a con-

quista de uma atengao publica, e sup6e a agro de grupos socialmente interessa-

dos em produzir uma nova categoria de percepgao do mundo social, a fim de
agir sobre ele.

A legitimagao nio 6 conseqtiencia autom6tica do reconhecimento pablico

do problems. Ao contr6rio, sup6e o esforgo para promov6-1o e insert-lo no cam-

po das preocupag6es sociais do momento.
Em outras palavras, 5s transformag6es objetivas, sem as quads um pro '

blema social n5o teria fido colocado, soma-se um trabalho especifico de enuncia-

gao e de formulagao publica, enfim uma empresa de mobilizagao. O texto "A

Apose7zfadorfa e zz Inz;e?zffio dzz Tercefra Idzzde", nesta coletanea, df um bom exemplo

Hesse sentido. Ao tratar do conjunto de lutas pelo direito dos operarios a aposen'

tadoria, que opuseram a burguesia industrial a aristocracia no s6culo XIX, na

Franca, mostra que, naquele momento, a aposentadoria era uma questao que

ainda nio fazia parte das pautas de reivindicagao operfria. As condig6es socials

que possibilitam um determinado tips de mobilizagao e a interpretagao das raz6es

que levam ao seu sucesso sgo alguns dos aspectos que a anglise antropo16gica deve

compreender. Mesmo quando o problema social 6 uma oportunidade para o
embate entre grupos ou um pretexts para acirrar conflitos que ultrapassam sua

resolugao o importante 6 que o problema paisa a ser formulado, integrado is

preocupag6es do moments e pode ser reelaborado em fungal de novos atores
sociais que eventualmente passam a incorpora'lo como objeto de luta politica

As forlr\as de pressao envolvem o estudo dos stores sociais que podem

tanto representar certos grupos de interesses quanto um interesse gerd, que

deve ser explicitado enquanto tal. S5o porta-vozes empenhados em denunciar

determinadas quest6es e que ocupam uma posigao privilegiada para tornf-las

pablicas. Essas quest6es, transformadas em problemas sociais, levam a marca

social desses agentes que a pesquisa antropo16gica deve recuperar. No caso da
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transformagao da velhice em problema social, elsa questao 6, segundo Lenoir,

especialmente importante. Diferentemente de outras categories, os velhos n5o
disp6em de meios sociais nem de instrumentos de acesso a expressao publica.

Os representantes, que se colocam como porta-vozes das pessoas idosas sao,

atualmente, "experts", cuba compet6ncia 6 oficialmente reconhecida pda rene
r6ncia a uma especialidade cientifica, a Gerontologia.

As formas de pressao se traduzem em formal de expressao. Na transfor-

magao do envelhecimento em problems social est5o envolvidas novas definig6es
da velhice e do envelhecimento, que ganham dimensio com a expressao Terceira

Idade. O texto acima mencionado, fiesta coletanea. mostra tamb6m, coma uma

nova imagem do envelhecimento 6 constituida e a partir de um trabalho de ca-
tegorizagao e criagao de um novo vocabulfrio para tratar dos mais velhos. O
discurso sobre a Terceira Idade, assim, n5o acompanha simplesmente processos

de mudanqas objetivas. Pelo contririo, ele deve scr entendido como parte consti-

tutiva dessas mudangas. Contribui para acelerar e direcionar processor, na me-

dida em que opera reclassificag6es que s5o constitutivas das formas de gestao do
envelhecimento.

Engender a Terceira Idade como uma construgao social 6, portanto.

perar quest6es, tais coma:
os conte6dos investidos nessa classificag5o;

as formal de mobilizagao e as condig6es que as tornam possiveis;

a especificidade dos agentes encarregados de dar credibilidade is repre '

sentag6es e o lipo de autoridade de que se servem para isso;

os conte6dos simbolicamente produzidos e o modo pelo qual se consti-

tuem interven96es voltadas a uma populagao especifica;

a reelaboragao e incorporagao desses conteidos nas pr6ticas e autodefi-
nig6es dos maid velhos.

Esse conjunto de quest6es rica vedado a anglise que parte do pressuposto

de que a constituigao da velhice como um problema social 6 o resultado do enve-

Ihecimento populacional ou de que a Terceira Idade 6 um nome que se da a uma

No cano brasilciro, sobretudo no quc diz rcspeito a aposentadoria, o movimento dos aposenta
dos exige uma rcvisio deste suposto. Ver a respeito o trabalho de J61io Assis Sim6es, 1993
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etapa do processo de degeneragao fisica, cuja descoberta 6 conseqti6ncia de um
olhar detido sabre o corps humano pautado exclusivamente na ci6ncia bio16gica

9 - A ci6ncia e a an41ise cultural

O terceiro conjunto de dificuldades relacionadas ao estudo do envelheci-

mento este no cato de ele ser objeto de um discurso cientifico. Nas sociedades

ocidentais contemporaneas, nio apenas a velhice se constitui em problems social,

mas 6 tamb6m objeto de uma especialidade reconhecida como cientifica - a ge-

rontologia
Lenoir mostra que pensar na constituigao da gerontologia enquanto espe-

cialidade cientifica 6 se deparar com as etapas da evolugao das disciplinas que, --

a maneira de camadas geo16gicas - transformam a velhice em uma especialida-

de. Os primeiros discursos pertenciam ao campo m6dico e tratavam do envelhe-

cimento organico, visto como desgaste fisio16gico. Esse discurso 6 difundido em

obras especializadas e em revistas encarregadas de difundir o saber especializa

do e propor medidas de higiene corporal relacionadas com o retardamento do
envelhecimento. Mats tarde, com as political de aposentadoria, a problematica

econ6mica e financeira com base na especialidade da demografia, imp6e-se no

campo politico-administrative. Trata-se de analisar o custo financeiro do enve-
Ihecimento, estabelecendo a relagao entre a populagao ativa e aquela que este
fora do mercado de trabalho. Dessa relagao demogr6fica se servem os experts em

administragao publica e na gestao das caixas de aposentadoria, para calcular o

montante dos impostor ou das cotizag6es de seus associados e dos gaston em

pens6es. Da mesma forma, e para responder is demandas dos mais velhos, es-

pecialistas em psicologia e sociologia emprestam seu saber para definir as neces-
sidades dos aposentados e as formas de resolve-las. A16m disco, a gerontologia
tende. coda vez mais, a abarcar o problema do envelhecimento populacional que

se transforma em problema nacional. Ja nio se trata apenas de melhorar as con-

di$6es de vida do velho pobre, ou de propor formas de bem-estar que deveriam

acompanhar o avango das idades, ou ainda de empreender c61culos de contri-
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buig6es adequadas is despesas com aposentadoria. Trata-se agora de apontar

os problemas que o crescimento da populagao idosa traz para a perpetuagao
da vida social, contrapondo-o a diminuigao das taxas de natalidade. Ou seja, o
envelhecimento se transforms em um perino, em uma ameaga a vida social.

Em outras palavras, a transformagao do envelhecimento em objeto de

saber cientifico p6e em jogo m61tiplas dimens6es: do desgaste fisio16gico e o

prolongamento da vida ao desequilibrio demogrffico e o custo financeiro das
politicos sociais. A pluralidade de especialistas e abordagens que a Gerontolo-

gia abarca n5o impede a constituigao de um campo de saber claramente deli-
mitado, em que coda uma das disciplinas, a sua maneira. contribui para defi-
nir a 61tima etapa da vida coma uma categoria de idade aut6noma. com pro '

priedades especificas, dadas naturalmente pelo avango da idade e que exigem

tratamentos especializados, como o desgaste fisico e os m6dicos; a aus6ncia de

pap6is sociais e os soci61ogos; a solid5o e os psic61ogos; a idade crono16gica e
os dem6grafos; os custos financeiros e as ameagas a reprodugao das socieda-
des e os economistas e os especialistas na administragao publica.

Essa autonomizagao da velhice 6 um dos obstfculos que o pesquisador

encontra na construgao de seu objeto de pesquisa e que o leva, na maioria das

vezes, a limitar seu campo de trabalho ao estudo da 61tima etapa da vida
Quando a anilise cultural este em jogs, esse campo tem que ser ampliado e o

texto de Featherstone, nesta coletanea, sugere maneiras atrav6s das quais elsa

ampliagao pode ser buscada de forma interessante.

A autonomizagao da velhice abre tamb6m uma nova frente para a in-
vestigagao antropo16gica, que 6 a an61ise dos pressupostos que organizam as

representag6es sobre a velhice nesses discursos. O discurso geronto16gico 6
um dos elemento fundamentais no trabalho de racionalizag:io e de justificagao

de decis6es politico-administrativas e do cargter das atividades voltadas para
um cantata direto com os idosos. Mesmo quando o poder de decisio final nio

6 do geront61ogo, ele 6 o agente que, em 61tima instancia, tem a autoridade

legftima para definir as categories de classificagao dos individuos e para reco-
nhecer nos individuos os sintomas e os indices correspondences is categorias
criadas.
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O saber cientifico n5o 6 um saber exclusivamente t6cnico, mas um saber

que produz datos normativos. As qualificag6es e desqualificag6es que ele opera

cacdbam por ter o estatuto de um direito e de definigao de normal.
O texts de Lawrence Cohen, nessa coletanea, sobre a Gerontologia na In-

dia 6 um bom exemplo de como a pesquisa antropo16gica procede na an61ise das

formas especfficas que a Gerontologia assume em determinados contextos e do

tipo de luta que neles tem lugar para a imposigao de novas necessidades, inclu-
sive a necessidade de servigos de especialistas para atend6-las.

Elsa tarefa 6 especialmente importance em um memento em que o enve-

Ihecimento populacional 6 visto como um problema que coloca em causa a re-

produgao da sociedade e do grupo nacional. Concebido coma um perino, o en-
velhecimento, como mostra Lenoir, oferece a certos agentes a oportunidade de

exercer u=ca magistratura meta-politica em um dominio ainda pouco constituido

politicamente
A Antropologia, ao mostrar que a velhice 6 uma construgao social, ao

acompanhar sua constituig5o em problema social e ao discutir os pressupostos

que regem o discurso geronto16gico, oferece elementos para a politizagao dos
debates e da lute envolvida no tratamento do corgunto de quest6es indissolu-

velmente ligadas ao envelhecimento.
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A APOSENTADORIA E A iNVENgAo DA
'TERCEIRA IDADE ''
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3flio ,4fiis Simaei

Falar na criagao da aposentadoria 6 tragar a hist6ria do aparecimento de

uma nova forma de conceber a velhice e analisar um conjunto de transformag6es

que acompanharam o desenvolvimento capitalists e levaram a criagao de insti-
tuig6es que tendem a substituir parcialmente a familia no tratamento das gera-
g6es mais velllas

Na segundo metade do s6culo XIX, a velhice comegou a ser objeto de dis-

cursos, e foram criadas instituig6es especificas no tratamento da populagao de

idade mais avangada. Na Franca do s6culo XVlll ja havia, como mostra Lenoir

(1979), caixas de aposentadoria para funcion6rios avis e militares. Entretanto, a

questao da aposentadoria somente ganha visibilidade politico quando a primeira

geragao de oper6rios comega a envelhecer.

Na Franca, a criagao do sistema de aposentadorias, na segunda metade do

s6culo XIX, enfrentou forte oposigao dos representantes da burguesia industrial

e dos conservadores cat61icos, que viam nisso ulna ameaga a familia, tida como

dmca solugao para os problemas da velhice. O problems era saber quem deveria

arcar com o velho, se a familia ou a empresa. A velhice estava associada a inva-

lidez, a incapacidade de produzir. Como outras formas de invalidez que atingiam

a classe oper6ria, tratava-se de saber o que fazer com aqueles que n5o poderiam

mais garantir sua sobreviv6ncia por meio do trabalho.
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Lenoir mostra, entretanto, que n5o se pode reduzill a 16gica que lava a cri-

agao das caixas de aposentadoria ao maquiavelismo dos empresarios. N5o se
pode entender a preocupagao com a velhice e a pobreza como fruto do paterna-
lismo, ou da vontade maligna de aumentar a exploragao da forge de trabalho, ou

kinda da tentative de tornar os oper6rios mais d6ceis e disciplinados. No contex-
ts frances do s6culo XIX, houve um grande debate em torno do tema, que Lenoir

procure recuperar, mostrando que um sistema de proteqao ao trabalhador 6 de-

fendido pelos socialistas e pda aristocracia conservadora, os quaid tinham na
den6ncia da pauperizag5o da clause trabalhadora uma arms critics contra a bur-

guesia industrial
MQrrisson(1986) note que a crenga no declinio da capacidade produtiva

dos trabalhadores mais velhos foi, desde meados do s6culo XIX, um bator impor'

tante a impulsionar uma ideologia que atribuia ao governs a incumb6ncia de

garantir seguranga de renda para os assalariados, de modo a protege-1os do de-
semprego ciclico e do cisco de esgotamento da sua capacidade de trabalho. Na
Europa da segunda metade do s6culo XIX, foio chanceler alemio Bismarck

quem articulou elsa nova ideologia de modo mais clara, ao estimular a agro es-

tatal para a solugao de problemas e dificuldades que decorriam n5o por respon'
sabilidade do trabalhador individualmente, mas por circunst6ncias vitais e soci-

ais que estavam a16m de seu controle - entre as quaid se incluiam a velhice e o

suposto declfnio de produtividade que ela acarretava. Essas iniciativas constitui-

ram os primeiros passos para a legitimagao da aposentadoria como um periodo

em que, dada a incapacidade para o trabalho por invalidez ou velhice, rendi-
mentos bgsicos para a susbsist6ncia do trabalhador poderiam ser supridos peso
Estado.

Interessa aqui reter dubs quest6es. Em primeiro lugar, pensar na aposen '

tadoria era, sobretudo, identificf-la com a pobreza. As aposentadorias, no con-

texto europeu e norte-americano, surgiram como meios de substituir as inter-

veng6es pontuais de cunho filantr6pico dirigidas is populag6es carentes. Confi-

gurando-se como sistema de protegao aos trabalhadores idosos, a aposentadoria
deu uma identidade especifica aos velhos pobres, distinguindo-os de outros se-
tores Divas de assist6ncia social. Como mostra Guillemard(1986), at6 as primei-
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ras d6cadas do s6culo XX esse concepgao orientou a reflex5o sobre as politicos de

aposentadoria.

Em segundo lugar, foi somente no fim do s6culo XIX que a aposentadoria

entrou na pauta das reivindicag6es operfrias. Na Franca, at6 entao, as reivindi-

cag6es formuladas nas greves giravam em torno do salfrio (quantidade e forma

de calculo), garantia e regularidade de emprego e duragao da jornada de traba-

Iho. A burguesia industrial e financeira foi levada a crier medidas de protegao
para conter o "perigo social" representado peta ameaga de reorganizagao do

proletariado industrial, depois do fracasso da Comuna de Paris. Os debates no
parlamento sobre os sistemas de aposentadoria n5o encontravam ressonAncia

nas classes operfrias, apesar de os relat6rios descreverem as condig6es miserg-

veis dos velhos que ficavam a cargo das familial ou das associag6es assistenciais

(Lenoir, 1979). Nos EUA, at6 por volta do inicio do s6culo XX, os sindicatos em-

penhavam-se maid para evitar a demiss5o dos trabalhadores mais velhos do que

lutar pele direito a garantia de renda no final da vida.

Refletindo sabre a experiencia norte-americana, Morrisson(1986:276) des

taco que muitos estere6tipos negativos acerca da capacidade de trabalho dos
mais velhos desenvolveram-se durante o rapido processo de industrializagao e
absorgao de m5o-de-obra que ocorreu nos EUA entre 1920 e 1940, muito antes de

a aposentadoria se converter numb instituigao social legitima. O fortalecimento e
a disseminagao desses estere6tipos estiveram associados ao crescimento e a

complexificagao dos organismos industriais, que favoreceu a emerg6ncia de uma

'clause gerencial" e a conseqtiente adog5o de "t6cnicas cientificas de administra-

gao" que enfatizavam a velocidade como meio de assegurar efici6ncia na produ-

gao. A 6nfase gerencial na velocidade baseava-se, conforme observe Morrison,

na concepgao de que a capacidade individual do trabalhador declinava com o
tempo, at6 se esvair. Acreditava-se que a intense velocidade exigida pelo traba-

Iho industrial submeteria os individuos a um esforgo que provocaria a decad6n-
cia de sua capacidade produtiva, a medida que envelhecessem. Muito embora

nunca se tenha encontrado evid6ncias objetivas que sustentassem a associagao

entre envelhecimento e perda de capacidade para o trabalho, tal concepgao se

fortaleceu com outras suposig6es negatives acerca do desempenho dos velhos,
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referindo-se a suas habilidades obsoletas, capacidade de aprendizado reduzida,

resist6ncia a mudanga e lentidio nas decis6es. Segundo Morrison, essay atitudes

negativas, que se refletiram numb crescente discriminagao dos trabalhadores

maid velhos, desempenharam papel importance no desenvolvimento posterior

das politicas de aposentadoria. Estes se caracterizaram n5o somente como memos

de prover subsist6ncia econ6mica dos trabalhadores idosos, mas tamb6m como
mecanismos visando reduzir o emprego dos mais velhos na economic nacional

Ap6s a Segunda Guerra Mundial, sindicatos, governs e empresarios americanos
adotaram a estrat6gia comum de encaminhar a forma de trabalho idosa a aposen '

tadoria. como um elemento fundamental das politicas de emprego

Na Franca, os sistemas de aposentadoria obrigat6rios tiveram lugar com a

promulgag5o das leis de protegao social, entre 1928 e 1930; sua generalizagao a

today as categorias sociais data de 1945, com a criagao da Seguridade Social. Nos

EUA, as primeiras medidas de institucionalizagao da Seguridade Social surgem
nos anos 30, como resposta a Grande Depressao, mas 6 tamb6m no p6s-guerra

que o sistema se expande a today as categorias de assalariados e empregados por

conta pr6pria, bem como se regulamentam as negociag6es coletivas em torno de

pianos de pensao privados
A explicagao para a generalizagao do sistema de aposentadorias tem a ver

com um conjunto de transformag6es que fizeram com que tendessem a diminuir

progressivamente as explorag6es agricolas e as pequenas empresas, cujo capital

garantia os meios para o envelhecimento na faminia, permitindo que os filhos se
encarregassem de cuidar dos paid na velhice. O. interesse na aposentadoria, con

forme mostra Lenoir, acompanhou as transformag6es ocorridas na estrutura fa-

miliar oper6ria. Entretanto, a luta pda aposentadoria levada a cabs pelos traba-
Ihadores no final do s6culo passado n5o significava, para des, um enfraqueci-

mento dos lagos familiares: era antes uma forma de constituigao e fortalecimento

da familia operaria. A aposentadoria era uma meir de contribuir para a subsis-
t6ncia coletiva do grupo familiar, e n5o de reivindicar a independ6ncia financei

ra dos velhos em relagao aos filhos, como ida ocorrer posteriormente.

Para Guillemard(1986), a sensibilidade em relagao ao idoso pasha po ' tr6s

Brandes conjuntos de transformag6es no periodo que vai de 1945 aos dias atuais.
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No primeiro periodo por ela identificado, que vai de 1945 a 1960, a questao de-
batida 6 a dos meios de subsist6ncia dos trabalhadores velhos. A generalizagao

do sistema de aposentadorias, como ja mencionamos, dada uma identidade de

condig6es aos idosos, diferenciando-os de outras popula96es-alvo da assist6ncia

social. Nesse periods, por6m, a velhice 6 ainda identificada e associada a situa-
gao de pobreza, e o que se busca 6 preencher as lacunas do sistema de previd6n-

cia social, acrescentando a aposentadoria outras formas de assist6ncia ao idoso.

O segundo periods, que vai de 1959 a 1967, caracteriza-se pda 6nfase nas

condig6es de vida do idoso e em novak praticas, como o lazer, f6rias e servigos

especiais de snide para os aposentados, as quais fazem do modo de vida -- e n5o

maid apenas o navel de vida -- um campo privilegiado de intervengao das politi-

cos sociais voltadas para essa populagao. Segundo a aurora, v6-se ent:io a emer-

g6ncia de uma nova sensibilidade em relagao a velhice, que se exprime maid em

termos morais do que materiais, sobretudo atrav6s das tentativas de reverter a

condit:io de solid5o e marginalidade que passam a ser definidas coma as carac-

teristicas marcantes da experi6ncia das pessoas idosas. Esse momento corres-

pondeu a uma mudanga no aparelho produtivo que provocou a ampliagao das
camadas medias assalariadas: tratava-se, entao, de pensar a aposentadoria para

um setor com niveis mais autos de aptid6es, aspirag6es e consumo. Esse nova

sensibilidade 6 bem representada pda id6ia da "Terceira Idade", conforme res-
saltaremos mais adiante.

O terceiro periodo, de 1967 em diante, 6 caracterizado pda id6ia da pr6-
aposentadoria, que implica a revis5o da idade crono16gica pr6pria a retirada do

trabalho. Uma nova sensibilidade 6 produzida em relagao a velhice, que paisa a
ser definida como o momento em que o trabalho 6 ilegitimo. Aposentadoria pre-

c5ria ou o desemprego sio as condig6es de uma parcels cada vez mais expressi'

va dos indivfduos na faixa etiria anterior aquela da aposentadoria propriamente

dita, principalmente nas empresas privadas.
Guillemard e Lenoir mostram ainda que, na Franca, no pert odo de 1962 a

1974, aumentaram os fundos manipulados pelos especialistas da velhice. Nesse

perfodo, o nimero de pessoas com 65 amos ou mais aumentou em um quarto
(26,4%), enquanto o n6mero de aposentados duplicou, e o montante das aposen'

33



Gupta Grin Debed & J&tio Assis Sim6es

tadorias e da ajuda social a velhice sextuplicou. Nos EUA, assistimos tamb6m a

um aumento do n6mero de aposentados e a uma diminuigao da proporgao de
undividuos com 65 argos ou mais na forma de trabalho: em 1950, quase a metade

da populagao masculina com 65 anon ou maid trabalhava; atualmente, esse per'
centual reduziu-se a apenas 17%. A tend6ncia de aumento nas taxas de aposen '

tadoria 6 maier, coma mostram Quinn e Burkhauser(1990), na populagao entry

55 a 64 anon do que nas coortes mais jovens e maid velhas, e se acelera a partir

dos anon 70, quando ocorrem aumentos nos beneficios da seguridade social e a

economic entra em prolongado processo recessivo.

A esse respeito, 6 interessante notar que em 1967 se promulga nos EUA a
lei contra formas de discriminagao etfria no trabalho (ADIA - Age Discrimina-

tion in Employment Act), especificamente destinada a proteger os trabalhadores
entre 45 e 64 anos das ameagas de estagnagao profissional, perda de beneficios e

perda de emprego(Morrison, 1986) Os antes 80 assistiram nos EUA a uma s6rie
de manifestag6es de protesto contra a aposentadoria compuls6ria aos 70 anon,

at6 que em 1986 ela foi praticamente eliminada. Contudo, como mostram Quinn
e Burkhauser(1990:320), analisar as transformag6es nos sistemas de previdencia

e nos pianos de aposentadoria 6 verificar um conjunto de mudangas que tandem
a induzir os trabalhadores a aposentadoria precoce - de tal forma que olhar as
estatisticas imaginando que a aposentadoria significa a passagem para a velhice

equivale a concluir que os "velhos", na verdade, se tornam cada vez mais
'jovens

Dessas considerag6es interessa reter que, com a ampliagao do trabalho as-

salariado para as camadas medias, a lula pda aposentadoria se ampliou para

outros setores sociais e profissionais que nio estavam previstos anteriormente,

posto que nio se tratava mais de assegurar apenas a velhice dos pobres. Nesse
periodo, associag6es e sindicatos de outros setores passaram a ter um paper ativo

na luta por melhores condig6es de aposentadoria
Formou-se entio um sistema de instituig6es e agentes com a fungal espe '

cifica de tratar da velhice, que se interp6s entre as gerag6es na familia. Essay no-

vas instituig6es tenderam a assumir uma importancia financeira cada vez maior.

Paralelamente, as instituig6es encarregadas de tratar da velhice pobre se modifi-
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caram. Surgiram os especialistas em geriatria e gerontologia, e foram definidos
campos de atuag5o que requeriam um saber especializado. A velhice acaba por

se dissociar da id6ia de mis6ria e pobreza, e as instituig6es voltadas para seu

cuidado se distinguiram ainda mais daquelas voltadas para a populagao carente
em gerd

Na Franca, essa nova visio do problems da velhice foi formulada no Rela-

t6rio Laroque, em 1962, no momento em que se constituiu a Associagao dos Re-

gimes e Aposentadorias Complementares. Se as medidas para "melhorar o des-

tiny dos idosos" constituiam o titulo de um co16quio de 1953, destinado priorita-

riamente aos velhos das camadas populares, o Relat6rio Laroque veil mudar a

concepgao do problema, ao voltar-se para "o conjunto da populagao idosa '
Muitas das medidas propostas pele Relat6rio Laroque ja eram implementadas

antes de 1962 e envolviam tratamentos especificos de geriatria, alternativas a

hospitalizagao, cuidados a domicilio, moradias, centros e restaurantes para ido-

sos. Um efeito importante do relat6rio 6 ter alterado a terminologia para o tra-

tamento dos idosos, no sentido de propor uma adaptagao dos equipamentos sem

promover a segregagao, e de generalizar solu96es que antes eram pontuais. Pas-

sou-se das medidas individuais, discursos t6picos e agnes isoladas para uma

ideologia publica, dotada de forma oficial e recursos financeiros consideriveis.

Neste contexto se assists a invengao da id6ia da "Terceira Idade" -- que,

come assinala Lenoir, significa mais a negagao do envelhecimento do que uma

etapa entre a idade madura e a velhice propriamente dita. Criaram-se novak ca-

tegories em oposigao is antigas: "Terceira Idade" x velhice; aposentadoria ativa

x aposentadoria passiva; centro residencial x asilo; gerontologia x ajuda social;

animador x assistente social; individual x coletivo. Os signos do envelhecimento

foram invertidos e assumiram novas designag6es: "nova juventude", "Terceira
Idade", "idade do lazer". Da mesma forma, inverteram-se os signos da aposen-

tadoria, que deixou de ser um momento de descanso e recolhimento, para tor-

nar-se um periodo de atividade, lazer e realizagao pessoal. Mudaram tamb6m as

concepg6es sabre o envelhecimento e as politicas especificas voltadas para a
aposentadoria: n5o se tratava mais de resolver apenas os problemas econ6micos

dos idosos, mas proporcionar cuidados culturais e psico16gicos de forma a inte-
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grar socialmente uma populagao tida como marginalizada. Na Franca, as caixas

de aposentadoria de executivos forum as primeiras a implementar servigos que,

a16m de oferecer retaguarda financeira, tinham a preocupagao de alocar o tempo

dos aposentados, propor novak formal de resid6ncia e programar f6rias para
deus benefici6rios. Tais beneficios ampliaram-se depois, em graus distintos, para

outras categorias de aposentados.

N5o se pode, entretanto, reduzir a invengao da "Terceira Idade" a mani-

pulagao perpetrada pecos novos especialistas na velhice, interessados em profig-
sionalizar seu conhecimento. Essas novas representag6es correponderam a de-

manda por novas formas de gestao davelhice que resultaram, conforme assinala

Lenoir, de transformag6es nas relag6es entre as gerag6es. Tats transformag6es
estiveram ligadas, por sua vez, a mudangas no modo de reprodugao social e na

posigao do grupo dom6stico no interior dos mecanismos de reprodugao. Lenoir
mostra, a16m disco, que a invers5o das relag6es entre gerag6es no interior da fa-
milia afetou de maneira distinta os idosos, conforme a clause social.

De todo modo, para se entender o conjunto de prfticas especificamente

voltadas para a "Terceira Idade", 6 importante refer, da argumentagao de Lenoir, o

quadro de transformag6es que ocorreram na Franca relativamente a aposentado-
ria. Um novo mercado da previd6ncia foi criado, e se estabeleceu uma concor-

aos aposentados, propunham-se a oferecer uma s6rie de outras vantagens e ser-

vigos, dais coma f6rias, clubes, tipos de alojamento, etc. Ao empregarem cientis-
tas socials de diversas formag6es na pesquisa das condig6es de vida e das neces-

sidades dos velhos, essas instituig6es contribuiram ativamente para a invenqao

da "Terceira Idade". Travou-se uma luta entre os agentes desse campo pda de-

finigao da velhice, que implicou a identificagao das necessidades dos mais velhos
incluindo, 6 clara, a demands por especialistas encarregados de satisfaz6-las

Autores coma Peter Laslett(1977) tomaram a nogao de "Terceira Idade '

coma um conceito a indicar uma experi6ncia inusitada de envelhecimento nas

sociedades contemporaneas, tanto em termos individuais quanto sociais. Embo-

ra dem6grafo, Laslett recusa a id6ia de reduzir esse nova experi6ncia aos indica-

dores do prolongamento da vida: para que a "Terceira Idade" se realize, diz
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Laslett, 6 fundamental a exist6ncia de uma "comunidade de aposentados" com

peso suficiente na sociedade, demonstrando dispor de sa6de, liberdade, inde-
pend6ncia financeira e outros meios apropriados para tornar reais as expectati-
vas de que elsa etapa da vida 6 propicia a realizagao e satisfagao pessoais. So-

mente dessa maneira os aposentados podem servir de exemplo e refer6ncia para

os mats jovens conduzirem e planejarem suas vidal com vistas a tal futuro.

Se 6 rata que teorizag6es como a de Laslett refletem, em parte, as repre '
sentag6es que os especialistas interessados na gestao da velhice buscam difundir

e impor como consensuais, n5o se pode negar que apontam tamb6m para pro '
cessos regis, tais como as transformag6es ocorridas nas expectativas acerca do

envelhecimento e nas relag6es entre as gerag6es.

Philippe Arias(1983) mostra coma essay transforma96es fizeram com que

a experi6ncia de envelhecimento tenha sido vivida de maneira distinta pelos
setores m6dios e burgueses da populagao francesa. Aponta tr6s mudangas ocor-

ridas ao longo do periodo que vai do final do s6culo XIX aos dias atuais, e que
constituem formas radicalmente distintas de perceber a velhice. A geragao nas-
cida em meados do s6culo XIX vivia a velhice como uma etapa de mudangas

radicais. A velhice significava n5o apenas a interrupgao do conjunto de ativida-
des realizadas anteriormente, mas tamb6m uma mudanga no estilo de vida e nos

costumes que seria mantida at6 a morte do individuo. O typo de roupa e adornos

usados pelos maid velhos, assim como a posture em p6blico, uniformizavam de

tal maneira os individuos que era dificil precisar a idade a partir de determinada

faixa etfria - a qual comegava, para as mulheres, entre os 40 e os 50, e, para os

homers, entre os 50 e os 60 anos

Para os filhos dessa geragao, em contrapartida, houve uma mudanga si

gnificativa na percepgao do avango da idade. Nascidos nas dual dltimas d6cadas

do s6culo passado, estes individuos formaram a chamada "geragao do progres-

so": nasceram na 6poca das /rzmpes /z lille e viram os americanos chegarem a
Lua. N5o tinham a atitude, comum aos velhos contemporaneos, de negagao da

morte, mas pensavam: "morreremos, mas jamais envelheceremos". Demonstra-

vam horror a velhice dos pais, que a parter de certs idade ja n5o desciam esca-

das, pois nio havia elevadores para depois retornar. Convenceram-se de que
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poderiam viver a velhice sem inc6modos, e que ipso era exclusivamente uma
questao de vontade. O carre, o elevador e as comodidades da vida moderna

permitiam que muitas atividades fossem mantidas. Nio havia, por ipso, nenhu-
ma raz5o para a aposentadoria, para o abandono das posig6es de prestigio e po-

der ocupadas ao longo da idade adulta.

A terceira geragao, dos nascidos de 1910 a 1920, ja passou a ver a aposen'

tadoria com satisfagao, ou pelo menos deixou de lugar contra ela, mesmo que

nessa situagao sofresse inquietag6es: 6 a gerag5o que aproveita a "Terceira Ida-

de". Segundo Arias, nesse moments que se desenvolveu um mercado para a
'Terceira Idade" e se incrementou a formagao de especialistas na velhice. Ativi-

dades de lazer dirigidas especificamente aos idosos -- que envolvem desde tu-

rismo at6 as Universidades da Terceira Idade - surgiram como meios de colocar

em circulagao o dinheiro dos velhos e constituir guetos de idosos, intensificando

sua segregagao. A segregagao, conclui Adds, maid do que a pauperizagao e a

mis6ria, 6 a principal problem6tica do idoso hole.

As pesquisas recentes sobre o significado da aposentadoria tandem tam-
b6m a enfatizar que esta se constitui em um desejo dos trabalhadores mais ve-
Ihos, em uma decisio por des tomada voluntariamente. Quinn e Burkhauser

(1990), em sua resenha da bibliografia sabre trabalho e aposentadoria, mostram

que as pesquisas realizadas sobre o tema a partir dos amos 70 operaram uma
revis5o dos resultados de investigag6es anteriores. At6 o final da d6cada de 60,

notam os autores, a aposentadoria era percebida como uma imposigao ao traba-

Ihador. Mesmo as pesquisas que se baseavam em dados lnais subjetivos, ou em

question6rios nos quaid os aposentados eram chamados a discorrer sobre as ra-

z6es que os haviam levado a se retirar da vida ativa, faziam refer6ncias a separa'

gao involuntgria do trabalho. A tend6ncia era mostrar que a grande maioria dos
velhos permanecia no trabalho tanto quanto podia, e s6 se aposentava por obri-

gagao; ou, ainda, que, entre os que estavam em condig6es de continuar traba-
Ihando, poucos decidiam se aposentar. Em contraste, as pesquisas mais recentes

tendem a mostrar que a aposentadoria 6 uma decisis voluntaria, fruto de uma
escolha racional com base nos cflculos sobre as vantagens financeiras propicia-

das pelos rendimentos da aposentadoria.
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Quinn e Burkhauser, todavia, consideram que tais conclus6es recentes
devem ser reconsideradas, tendo-se em vista que a suposta "opgao racional"
pda aposentadoria 6 afetada e restringida por uma s6rie de fatores, this homo: as

condig6es de sa6de dos idosos; as perdas nos montantes dos rendimentos da

aposentadoria, sobretudo para os trabalhadores que permanecem ativos depois

dos 65 anon de idade; os obst6culos que o mercado de trabalho aria para o em-

prego de trabalhadores mais velhos, bem coma as novas formas de insergao no
mercado de trabalho depois da aposentadoria.

Essen fatores costumam ser desprezados principalmente nos estudos de
economistas norte-americanos, que, levados pda preocupagao com os deficits

orgamentfrios e com a viabilidade financeira dos programas de previd6ncia so-
cial, t6m demonstrado interesse crescente por temas como aposentadoria e pa-

dr6es de emprego da populagao maid velha. Quinn e Burkhauser notam que a
literatura econ6mica este muito mais interessada em varigveis explanat6rias do

que em descrever comportamentos concretos e, por isso, tende a pensar a apo '
sentadoria de maneira dicot6mica, homo uma situagao irreversivel. Estes traba-

Ihos incluem na categoria de aposentados individuos que, por exemplo, aban-

donaram o emprego mas constituiram seu proprio neg6cio, ou encontraram ou

tro emprego em tempo parcial, depois de um periodo fora do mercado de tra-
balho. Levar em conga essas alternativas possibilitaria apresentar um quadro
sobre o trabalho na velhice mais diversificado do que sugerem os resultados da

quelas pesquisas

Antes de se afirmar que a aposentadoria 6 uma decis5o voluntfria ou nao,

Quinn e Burkhauser entendem ser preciso considerar as seguintes circunst5ncias:

- Os pianos de pens6es e a seguridade social encorajam o trabalho dos

maid jovens e penalizam o trabalho dos velhos;

O padrao de empregos muda dramaticamente com o avango da idade,

da mesma forma que o tipo de escolhas ocupacionais. Os maid velhos exibem
uma rica variedade de comportamentos, muito maier do que a apresentada nos

dados estatisticos, que reduzem a diversidade a uma mica condigao abrangente,

a de "aposentado", e tendem a superestimar o seu n6mero.
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Os velhos, maid do que os jovens, tendem a trabalhar em tempo parcial

ou por conta pr6pria; e os velhos, quando na forma de trabalho, tendem menos
do que os jovens a vicar desempregados

A diversidade de situag6es com que o envelhecimento e a aposentadoria

s5o vividos dove ser recuperada. Entretanto, 6 preciso tamb6m caracterizar os

processor mais gerais que, num primeiro moments, fizeram da aposentadoria,
atrav6s de sua associagao intima com a velhice, um dos sinais maid visiveis da

entrada na 61tima etapa da vida; e, num segundo moments, desvincularam a

aposentadoria do fim da vida, identificando-a com a "Terceira Idade", um ped'
odo privilegiado de lazer, de novos aprendizados, de descoberta de novas car-
reiras e vocag6es, da realizagao dos sonhos abandonados em virtude das exig6n-

cias da vida adults
Essas diferentes formas de atribuir significado a experi6ncia de envelhe-

cimento e retirada da vida ativa, como mostraram os texton que tratamos de re-

sumir, s5o recentes e correspondem a modalidades distintas de gerir a relagao
entre velhice e sociedade. Serif possivel situar essay transformag6es no interior

do quadro te6rico elaborado por Habermas para dar conta das mudangas estru-

turais na esfera publica.

babe-se que, desde as primeiras d6cadas dente s6culo, o Estado de bem

ester passou a assumir ativamente a tarefa de "gerenciar" a instabilidade e as
crises ciclicas do capitalismo clgssico, por meio de estrat6gias de substituigao do

mercado e de medidas que visaram compensar desigualdades, as quais inclui-
ram concess6es e beneficios a organizag6es sindicais e movimentos sociais, e

significaram incorporar de alguma forma as press6es canalizadas por sindicatos

e partidos
As estrat6gias de utilizagao de um aparelho estatal expandido para pro '

mover a universalizagao de direitos sociais, com base num crescimento capitalis-

ta regulado, introduziram uma "racionalizagao societal" no que Hlabermas cha-
mp de "mundo da vida". O "mundo da vida" 6 caracterizado por contextos de

agro "socialmente integrada", isto 6, aqueles em que os indivfduos atuam com
base em alguma esp6cie de consenso intersubjetivo (implicito ou explicito) sobre
normal, valores e fins. Sio exemplos desses contextos de agro as relag6es entre
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familiares, amigos e vizirlhos, assim como o debate livre e a participagao demo-

cr6tica na esfera publica politica -- que remetem ao conjunto de ideais expresso

pelo conceito de "cidadania" (Benhabib e Cornell, 1991:12)

Segundo H.abermas, passa a ocorrer um processo de "colonizagao do

mundo da vida", quando as relag6es no mundo da familia e da intimidade, as-

sim como as formas de participagao politica democritica, passam a constituir
contextos de agro "sistemicamente integrados" - isto 6, quando as agnes de dife-

rentes individuos tornam-se coordenadas entre si "pele entrelagamento funcio-

nal de conseqti6ncias n:io-intencionais, enquanto cada agro individual 6 deter-

minada por cflculos de maximizagao da utilidade e interesse pr6prio '
(Fraser,1991:42), tal coma ocorre, por exemplo, no mercado, nas political fiscais
do Estado e na economia mundial. Eases contextos de agro "sist6micos" sio go-

vernados por 16gica e m6todo pr6prios, que resultam das agnes cumulativas n5o-
intencionais de muitos individuos, e nio dos prop6sitos ou desejos de alguns em

particular
A crescente colonizagao do "mundo da vida", que caracteriza o capitalis-

mo de bem-estar, produziu efeitos ambivalentes, de acordo com Habermas.

Houve, por um Indo, ganhos de liberdade, com a instituigao de direitos sociais

que limitaram o poder irrestrito do capital no mercado; assim, por exemplo, a
mplantagao de programas previdenciarios regulados pele Estado foi um avango

em relagao ao paternalismo assistencialista pontual.

Por outro lada, levantaram-se s6rias ameagas a liberdade. O papel de
'consumidor" tendeu a ganhar preponderancia sabre o de "trabalhador", na

medida em que as formas estatais de compensagao da desigualdade caracteriza-

ram-se principalmente por incentivos ao consumo. .A16m disso, os ideais relacio-
nados com o papal de "cidadio" forum progressivamente substituidos pda con-

digao de "cliente" da seguridade social. A esfera publica politico, por fim, passou

a ser constituida por arenas de organizag6es socials burocratizadas(sindicatos,

partidos etc.), que tenderiam a agir de modo corporativo ou particularista

(Habermas, 1984)
Outras formal de ameaga a liberdade foram colocadas peta institucionali-

zagao dos direitos socials atrav6s de procedimentos burocrfticos, incorporagao
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de especialistas e auxilios em dinheiro. lsso diz respeito principalmente aos pro '

gramas de assist6ncia a sa6de e a velhice, de educagao e de direito familiar - nos

quais a capacidade dos beneficigrios interpretarem suas pr6prias experi6ncias,

necessidades e interesses tende a ser desqualificada, em favor dos imperativos
da economia oficial, das exig6ncias da administragao racional e das inger6ncias

dos saberes institucionalizados(Habermas, 1981; Fraser, 1991:57)

A hip6tese da colonizagao do "mundi da vida" 6 bastante atraente, mas

apresenta polo menos dual dificuldades. Em primeiro lugar, ela enfatiza a for-
magao e a fungao das political sociais pelo angulo "organizacional", de tal modo

que o cerne da questao residiria no funcionamento da administragao. Esse tips

de interpretagao corre assim o risco de subestimar a competigao de interesses
concorrentes ou contradit6rios no interior do sistema politico-administrative.

Em segundo lugar, a hip6tese da colonizagao do "mundi da vida" tends a sus-

tentar que a din6mica da organizagao e dominagao nas sociedades modernas

possui um sentido definido e exclusivo, que vai da economia regulada pelo Es-

tado para o "mundi da vida"(familia, vida privada e esfera publica)- Com ipso,
deixa-se de considerar que, na verdade, muitas formal de opressao e discrimina

gao - de g6nero, cor, prefer6ncia sexual e, naturalmente, idade, entre outras -
t6m suas raizes em significados e normas do "mundo da vida", e forum projeta-

das e incorporadas nos sistemas econ6mico e administrative(Fraser, 1991)

Esta segunda critics remete a uma outra linha de raciocinio, derivada dos

trabalhos de Foucault(1977; 1979), que consideraria que os programas de cuida

do a velhice, assim como outras politicas sociais, seriam vei.culls de vigilancia e

controle social disciplinador das populag6es, maid do que meios de promover a

melhoria das condig6es materiais de vida. Sua id6ia b6sica 6 a de dispositivos

institucionais de saber/poder, que constituem um vasto sistema de micropode-
res difusos, do qual seriam tributgrios tanto os aparelhos de Estado quanto di-

versos grupos sociais que desempenham o papal de disciplinadores, tais como

m6dicos, assistentes sociais, geront61ogos, etc

A hip6tese da "tecnologia do poder" apresenta tamb6m polo menos dais

tipos de dificuldades. Em primeiro lugar, ela tende a atribuir a racionalizagao
administrativa mais poderes normatizadores do que ela efetivamente possui. Em
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segundo lugar, embora sega um corretivo a perspectivas que enfatizem de ma-
deira excessiva a id6ia de um centro de poder, a referida hip6tese, ao desvincu-

lar completamente as tecnologias de dominagao das rela96es sociais estruturais,

se abst6m de determinar a 16gica segundo a qual opera a rede de poderes, cor-

rendo o cisco de caracterizi-la coma uma dominagao abstrata(Cf. Guillemard,

1980:58-59).

Tanto a hip6tese da colonizagao do "mundo da vida" quanto a da
tecnologia do poder" dio importancia a emerg6ncia de conhecimentos especia-

lizados na formulagao e implementagao dos mecanismos de gestao e regulagao

dos problemas sociais. Todavia, ambas deixam de considerar que o conhecimen-

to t6cnico que orienta as instituig6es contemporaneas n5o segue por uma via de
mio 6nica, mas sim, como ressalta Giddens (1991:145), "6 continuamente rea-

propriado por pessoas leigas e aplicado rotineiramente no curso de suns ativida-

des cotidianas". Aquino que Giddens champ de "apropriagao reflexiva do conhe-

cimento" indira que n5o somente as instituig6es contemporaneas transformam o

'mundo da vida", mas que este reage sabre as instituig6es, introduzindo graus

de instabilidade e imprevisibilidade que anulam a pretensao de que maior co-
nhecimento social implica necessarialnente maior controle sobre nossos destinos.

As hip6teses da "colonizagao" e da "tecnologia do poder", se tomadas
com um sentido dnico de influ6ncia que vai do sistema composto pelo Estado,

instituig6es e grupos sociais disciplinadores a esfera da intimidade e da forma-

gao da opiniao, pode bloquear a percepgao de que esse influ6ncia 6, na verdade.

reciproca e multidirecional, e n5o impede a reconstituigao de discursos e projetos
individuais e coletivos que desafiam os consensos produzidos pelos agentes da

gestao dos "problemas sociais", incluindo a velhice.
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O CURSO DA VIDA: CORPO, CULTUliA E O
IMAGINAR10 NO PROCESSO DE

ENVELHECIMENTO*

Mike Featberstozf

O compo, imagens culturais e o culfso da vida

Quando se considera o curso da vida humana pda perspectiva das ci6ncias

sociais rica claro que se esb lidando com um problema que 6 a intersecgao da

biologia e da cultura. Ainda que freqtientemente se aceite a divisio do trabalho

acad6mico, o legado do dualismo cartesiano - a separag5o compo/mente que tem

fido uma grande influ6ncia no Ocidente - coloca o compo nos limites da Biologia,

deixando para a Sociologia a angilise das estruturas sociais, dos stores ou agentes

que parecem existir fora das exig6ncias do tempo de vida do corpo ' Portanto,
pode-se argumentar que a Sociologia tem negligenciado o lugar do corpo na

vida social e, em particular, o lugar do corpo viva
No estudo do envelhecimento e do curso da vida freqtientemente os as-

pectos corporais do envelhecimento s5o reduzidos ao envelhecimento fisio16gi-
co, ao terreno da biologia, coma argo que pode ser estudado independentemente

dos parametros culturais e sociais que o modela de diferentes modos em diferen-
tes sociedades. No 1imite, isso conduz a uma forma de determinismo bio16gico

n5o diferente do influente movimento eug6nico do fim do s6culo XIX e do come-

go do s6culo XX, ou a abordagem maid recente dos comportamentalistas e etolo-

Texto aprcscntado cm confer6ncia na UNICAMP/IFCH, em 1993. Tradugao de
Z)e/porch Srfzc/zl, Mcstranda em Antropologia Social, IFCH/UNICAMP.

/14ike r'eafhersro/ze, Teesside Poly-Technic, UK.
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gistas como Konrad Lorenz, Lionel Tiger e Desmond Morris. Em reagao a tail

teorias que tentam explicar a estrutura social a partir de caracteristicas bio16gicas

n5o aprendidas que seres humanos t6m, assim como outros primatas, encon-
tram-se as abordagens popularizadas pda Sociologia que consideram qualquer

aspecto da vida social, inclusive o envelhecimento, como uma construgao social.

Aqui hf uma tend6ncia a ver sodas as coisas humanas - identidade, genera, des-
vio, estilo de vida, gosto, espirito - coma construg6es sociais, coisas que s5o soci-

almente criadas e que podem ser revertidas ou recriadas. Pode-se argumentar

que esse perspectiva 6 particularmente limitada porque ela vai contra as exig6n-

cias do processo de envelhecimento e do corpo humano. Particularmente impor-

tante aqui sio os modos pelos quais o corpo humano coloca limites is nossas

possibilidades para a vida social.

Ao mesmo tempo temos que estar conscientes do cato de que os corpus

nio operam no mundo social como coisas "em si mesmas"; ao contririo sua ca-

pacidade de operar 6 mediada pda cultura. Com efeito, a cultura 6 escrita sobre

os corpos e n6s precisamos examinar os modos particulares de como isso aconte'
ce em diferentes sociedades, incluindo o papel das imagers sabre nossas percep'

gees do corpo e os modes pelos quais a construgao das identidades depende da
construgao das imagens do corpo. Seria preciso, portanto, explorer o desenvol-
vimento dos modos de conceber o envelhecimento e o curso da vida que vai

a16m daquele dualismo que procure separar o corpo da cultura, e o compo da
vida social. Uma das inteng6es do Centre/or fhe Stzzdy of Adlllt L He formado no

Teessfde PoZyfec/lfnic em 1985 6 explorar estas quest6es. Para isso desenvolvemos

tr6s proposig6es fundamentais.
Em primeiro lugar, o pressuposto de que a z;jda g llllz p7"0cesso. lsso quer

dizer que se deve focalizar o tempo de vida vivido pdas pessoas e o modo pelo

qual ele 6 social e culturalmente organizado. Precisamos dar ao tempo de vida
um sentido de processo total e nio apenas isolar as panes dele. Ao mesmo tem-

po, deve-se saber que o processo de vida 6 raramente concebido como uma ter-

minologia neutra. Devemos estar consciences das diferentes metfforas usadas

para conceituar o processo - ciclo de vida, curso da vida, desenvolvimento, est6-

gios, etc. Essay metgforas encampam diferentes nog6es do valor da vida humana
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per se tanto quanto o que a distingue das outras esp6cies. Elam tamb6m envol-
vem avaliag6es de estagios particulares da vida, coma por exemplo, a visio da
velhice como um ponte alto de sabedoria espiritual ou, contrariamente, como
primariamente associada is lenten do declinio fisico.

Em segundo lugar, o pressuposto de que n5o h6 um processo linico de
vida para todos n6s - ao contrario, pode-se falar de diferentes processor ou cur-

sor da vida, hist6ricos e culturais. lsso significa que o jovem em algumas socie

dades pode tentar adotar os hgbitos e valores do velho e tentar permanecer jo-
vem. Em outras sociedades, o velho assume os valores do jovem. lsso tamb6m

significa que, em algumas sociedades, pode hover tend6ncias a empurrar todas

as pessoas para o mesmo curse da vida -- enquanto que em outras -- como parece

acontecer neste momento no Ocidente, podem-se desenvolver maiores possibili-

dades de variedades e a possibilidade de diferentes cursor da vida ser reconhe-

cida como um valor. A16m disco, deve-se estar dente de que, enquanto a culture

pode assumir v5rias formas (lingua, m6sica, representag6es), hi uma tend6ncia

a subteorizar o papel das imagens em relagao ao curse da vida. A produgao so-

cial e o significado das representag6es, sem d6vida, variam muito de sociedade

para sociedade. coma-se a isso que n:io se pode assumir a exist6ncia de uma
consci6ncia e percepgao social universal da imagem do corps. Com efeito, 6 mais

seguro assumir que as principais diferengas existem entre sociedades e ao bongo

da hist6ria. Contudo, o loco sabre as imagens do corpo chama a atengao para

um aspecto universal da vida humana: o corpo humane 6 uma entidade visivel e

este visibilidade tem um importante paper na comunicagao entre pessoas e nos
encontros da vida social. A16m disso, o curso da vida e o processo de envelheci.

mehta transformam a estrutura visivel do corpo humano de muitas maneiras

que podem mudar nossa percepgao do valor do ser humano. Os modos coma
ipso acontece, e os modos pelos quais v6rias atribuig6es do "eu", da identidade,

da pessoalidade, da individualidade e do valor social referem-se a apar6ncia do

corpo humana, constituem uma area de pesquisa que apenas comegou.
Em terceiro lugar, essa 6nfase sobre a necessidade de analisar diferentes

conjuntos de seres humanos em diferentes contextos sociais e culturais torna
fundamental a abordagem interdisciplinar. Nenhuma discipline tem o monop6-
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lio do estudo da maturidade e do envelhecimento. Na verdade 6 um importante
elemento da nossa consci6ncia de cientistas sociais investigar a hist6ria e a gene-

alogia da atual divisio do trabalho. Tail investigag6es podem questionar o pres-
suposto de que a fronteira da interdisciplinaridade deveria abarcar as ci6ncias da

vida e sociais e tentar promover uma reconfiguragao que, levando em conta a

importancia da cultura, necessariamente nos limitaria ao territ6rio das humani-
dades. Embora possa-se argumentar que, os 6rgaos do governo e ag6ncias finan-

ciadoras ao lidar com o mundo vejam tudo coma um problema social para o

qual devemos proper solug6es, deve-se dizer que uma s61ida politica social pre-
cisa estar baseada num s61ido traballto te6rico sensivel is diferengas hist6ricas e

culturais. Entretanto, por mais forte que deja a pressao para a agro, para dar so-

lug6es r6pidas a curto puzo, temps que encarar a questao da solidez das nossas

categorias te6ricas. Por exemplo, o estudo do velho de hoje deve dizer um pouch
sabre o velho de amanhi. E maid, para entender o velho de amanh5 devemos

olhar bem para individuos de meia idade e hole que podem ter valores, gostos,

representag6es do corpo e demandas socials muito diferentes que levar5o para a

veil\ice. Planejamento de politica social para aqueles que terio mais de 60 no

pr6ximo s6culo necessitarf levar isso em conta, como um fatter que ir6 afetar a
demands por servigos tanto quanto o crescimento num6rico dos velhos previsto

e divulgado. lsso coloca o perfil de uma questao espinhosa sobre o que 6 cultu-

ralmente especifico para a velhice e sabre o que pode ser tido como universal

A vida como um processo

O que n6s sabemos sabre a vida humana? Num navel simpler n6s somos

ceres corp6reos - vivemos num tempo e espago ' Nosso movimento atrav6s da

vida depende das vicissitudes do corpo. Este 6 um processo que tem uma finitu-
de inevitfvel. N6s nascemos, vivemos e morremos - como Heidegger afirmou,
N6s nascemos morrendo

Dado esse canter corp6reo e o fato de que, como outras esp6cies. os ceres

humanos t6m que se reproduzir 6 ffcil conceber a vida humana como um ciclo
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com fasts de crescimento - maturag5o - reprodugao - declinio e morte, reprodu-

zidas por coortes sucessivas. Essa metffora bio16gica do cfclo d/z z;fdrz que enfatiza

as capacidades que compartilhamos com outras esp6cies -- vivemos como ras,

reproduzimos e morremos - tem fido reforgada por um conlunto de outras me
tiforas culturais.

Se n6s vivemos nas tr6s dimens6es do espago e numa quarta dimens5o do

tempo, 6 concebivel que sirwboZos, linguagem humana, como Norbert Elias suge-

re, podem ser colocados como uma qui tfa dlzliensdo da exist6ncia humana. .A.lgo

que adiciona complexidade imensa sobre a variedade de modos que nos permi'
tem representar simbolicamente uma interpretagao particular do processo da
vida. Por exelnplo, n6s encontramos imagens culturais que t6m embutidas vid

as tradiq6es que representam o processo da vida, postal de modes aparentemen-

te contradit6rios. Em primeiro lugar, a vida foi associada a um cfrczlZo ou ciclo,
como no Cristianismo Medieval, segundo o qual n6s retornamos a Deus. Em

segundo lugar, a vida foi definida como desenvolvimento, uma jomada de pere'
grinagao, que sugere que n6s estamos indo a algum lugar, que temps um objeti.
vo e estamos fazendo progressos, como 6 o caso do ciclo da vida ocidental para a

Psicologia do Desenvolvimento. Em terceiro lugar, a vida foi definida como de-
clhfo otz q&fedrz, com a inffncia e a juventude vistas como os pontos alton, aldo a

que estariamos condenados a nos dedicar ' o rests da nossa vida tentando, com
fascinio, decifrar ou incansavelmente recuperar, como vemos no casa do Movi-

mento Romintico Europeu no final do s6culo XVlll e comego do s6culo XIX. Em
quarto lugar, a vida foi definida como um plrz£6, sem uma forma definida, sem

desenvolvimento, declinio ou queda

A segunda caracteristica evidente do car6ter corp6reo do ser humano 6 a

visibilidade do corps. N5o 6 somente o fato de que n6s vivemos no tempo, de
que a vida 6 um processo, o que 6 importante. Mas tamb6m o cato de que n6s

ocupamos espago, de que a vida social humana 6 primariamente baseada sobre
os ceres humanos que sio visiveis uns aos outros. Portanto, os modos pelos

quais o corpo opera como o lugar da comunicagao humana (via linguagem e

gestualidade) formam a base a partir da qual n6s observamos a comunicagao

concreta dos outros e que ao mesmo tempo da sinais intencionais e inintencio-
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nail (deslizes da linguagem tanto quanto demonstrag6es descontroladas de

emog5o, movimentos repentinos do corpo ou expressao facial) e que revels ou

promove indicios sabre nossas inteng6es conscientes ou inconscientes, que os

outros podem perceber observando nosso corpo enquanto n6s interagimos. Eis a

dupla capacidade do nosso compo: ver e ser visto, sendo a base para nossos jul-
gamentos sobre o status e o valor dos outros nossa observagao dos seus corpos
Ao mesmo tempo 6 visivel a fonts do conhecimento baseado na observagao

atrav6s da qual os outros constr6em julgamentos sobre nosso status e valor sod
al a partir do que n6s dizemos e fazemos. Esses processor duais apontam o papel
crucial do /eedback e a reflexividade nas relag6es socials. A16m disco, n6s temos

que considerar as maneiras pdas quais a forma do corpo (suas v6rias caracteris-
ticas formais tipo volume, vigor, beleza) 6 culturalmente codificada para operar
como um indicador de poder social e prestigio. Embora se possa argumentar que

estas importantes dimens6es da vida social sejam freqtientemente negligencia-

das pelos soci61ogos, das s5o duplamente importantes quando n6s as conside-
ramos em relagao ao processo de envelhecimento. Pode-se argumentar que estes

dimens6es alteram-se com o tempo sendo importante considers-las como um

processo e nio meramente em termos espaciais(into 6, observag6es estaticas)
Normalmente, os modes homo das mudam(omitindo os efeitos da incapacidade

s6bita. da doenqa desfigurante ou do acidente) s5o dificilmente perceptiveis no

dia a dia. Enquanto isso, quando n6s consideramos as transformag6es que t6m

lugar da inf6ncia a velhice e como o ser humano atravessa o curso da vida, as
mudangas sio dramgticas. Retomaremos a este aspecto ap6s examinar o curio
da vida

O curso da vida

Se a vida humana pode ser definida coma um processo, um inevitivel
movimento de m5o xinica pele qual n6s transitamos do nascimento at6 a morte,

entio quais s5o as caracterfsticas estruturais dense processo? Em primeiro lugar,

podemos apontar a influ6ncia dos modelos bio16gicos do curso da vida na vida
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social. Aqui, a 6nfase 6 pasta sabre aquelas caracteristicas que compartilhamos

com outras esp6cies: nascemos, amadurecemos, nos reproduzimos, declinamos e
morremos. Portanto, a 6nfase 6 freqtientemente colocada na vida humana vista

como um ciclo, o ciclo da vida, assumido como universal. Uma modificagao des-

sa posigao pode ser encontrada na Psicologia do Desenvolvimento em que a vi-

sio aceita 6 a do curso da vida envolvendo fases distintas e pr6-determinadas da

infancia, juventude, pr6-maturidade, meia idade e velhice.

Se investigarmos estes pressupostos podemos apontar a pesquisa hist6ri-

ca e cultural que o refuta. Em primeiro lugar podemos encontrar sociedades sem

inffncia. O influente trabalho do historiador P. Adds sobre a Franca sugere que a

inffncia 6 uma invengao relativamente recente. Na Europa Medieval, ele aponta

que o conceito de inffncia n5o existia. Apes a base initial da infincia e da depen-

d6ncia fisica, a crianga tomava seu lugar no mundo adults. Apes os fete anos, a

crianga era vestida coma um adulto em miniatura, trabalhava ao lido dos adul-

tos, jogava os jogos dos adultos, lutava ao lado deles em combates e era fisica-

mente punida como um adulto. lq5o havia a nogao da inoc6ncia infantil. Foi so-

lente no final da Idade Media e maid precisamente no s6culo XVll que ocorre-
ram os desenvolvimentos em diregao a nogao modema das idades do homem.

lsso permitiu que a inf:incia fosse vista coma um estfgio separado e as criangas

como criaturas divertidas que precisavam de cuidados especiais e atengao. Foi

tamb6m definida a visio de que o cargter da crianga deveria ser formado atrav6s

da educagao, aldo que tomou sua formulagao principal no s6culo XVlll com o

trabalho de Rousseau que, em Emile, celebra a inoc6ncia infantil com sua visio

plfstica da natureza humana e que foi enormemente influence no desenvolvi-
mento da educagao humanistica no Ocidente.

Do mesmo modo, 6 possivel falar da invengao da adolesc6ncia, que come-

gou a ser formulada coma um estagio do desenvolvimento psico16gico e bio16gi-

co normal no Ocidente na segundo metade do s6culo XIX. Particularmente influ-

ente aqua foio trabalho do psic61ogo americano G. Stanley Hlall que, de 1822 em

diante, produziu v6rios estudos sobre a adolescencia, culminando no primeiro

comp6ndio sabre o tema, Adoiesc8ncia em 1904. Hall esbogou a 16gica do desen-

volvimento desta base , a necessidade de entender a sexualidade desenfreada, a
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rejeigao aos paid, a vio16ncia e a oscilagao emocional. Ele sugeriu que a vida ur-
bane sedent6ria exacerbava estes problemas num tempo em que havia uma boa

quantidade de interesse p6blico sabre problemas disseminados, como o crime e
a delinqti6ncia, causados pda "juventude problematica" em grandes cidades
como Londres e Nova lorque. Sua pesquisa formulou uma s6rie de problemas e

soluq6es para o desenvolvimento bio16gico e psico16gico que rapidamente come-

garam a fazer parte do saber convencional sobre os jovens num tempo em que a

sociedade estava preocupada com os problemas da juventude
Em termos da construgao do curio da vida, o principal ponto a notar aqua

6 que conceitos como adolesc6ncia apontam a descoberta de uma nova e crucl-
almente importante base do curso da vida da perspectiva dos seus descobridores
No cano da inf6ncia, Adds sugere que algo que n5o existia foi construido, inven-

tado e imposto aos seres humanos jovens, o que da sua perspectiva romintica foi
definido como um passo negative na medida em que destruiu a liberdade ante

nor que o jovem tinha ao ser tratado como adulto. No caso da adolesc6ncia, Hall

argumenta ter descoberto aldo universal a todos os ceres humanos. Assume que

o estagio da adolesc6ncia 6 uma face necess6ria do ciclo da vida com seus pr6-

prios problemas bio16gicos e psico16gicos que precisamos aprender a cuidar e

resolver para nos tornarmos seres humanos saud6veis. Amboy, Adds e Hall, por
deus diferentes modos, apontam o que pode ser referido como a colonizagao do

curso da vida: um processo por meio do qual a duradoura face da vida, depois

que o tempo de beb6 cessou, 6 crescentemente diferenciada e demarcada em
bases com conjuntos especificos de problemas e soluQ6es. Para entender esse pro'

cesso de colonizagao 6 importante investigar o papel dos seus defensores. Cruci-

ais aqui sio os especialistas da cultura, os educadores, acad6micos, intelectuais,

perttos e profissionais muitos dos quaid tends suas origens n
a nova classe media

sao, capazes de influenciar promotores de politicos, politicos e de utilizar a me-
dia. Os intermedi6rios culturais, para criar um clima adequado, trabalham para

as agendas estatais ou mobilizam o p6blico forgando uma demanda social para
suas id6ias. Com efeito, des objetivam ter a capacidade para identificar e resol-

ver problemas socials urgentes(coma a delinqii6ncia e a rebeliio jovem) apon-
tando uma syndrome universal definida como caracteristica de uma face da vida
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que des delinearam. lsso 6 maid not6vel na psicologia do desenvolvimento
(Erikson, Buhler, Levinson) que assumiu que o curso da vida cai em bases cro-

no16gicas bem demarcadas, carla qual com seu proprio grupo de problemas e
conflitos que precisam ser resolvidos para que o individuo possa passar para o
pr6ximo estggio e atingir o tops da vida, tornando-se ajustado de uma maneira
saudgvel

Deveria, portanto, ser possivel examinar esse processo em relagao a ou-

tras etapas da vida. Assim, podemos apontar a colonizagao da meia idade que
era antes vista coma uma face relativamente indiferenciada e descaraterizada do

curso da vida entre a infAncia e a velhice e que torna-se crescentemente mapea '

da. Os especialistas descobrem novak faces e problemas. O que 6 interessante

Hesse contexto 6 que o que 6 hoje definido como o marco da experi6ncia femini-

na na meia idade, a menopausa, tem uma hist6ria de construgao social. Assim, a

menopausa 6 representada como uma condigao bio16gica universal e o fim da
menstruagao paisa a ter um significado universal psicosssexual, um est6gio da

vida que as mulheres t6m que atravessar. Algo que, uma vez descoberto pda
ci6ncia m6dica, 6 tomado como normal, com sintomas catalogados e modos de

tratamento identificados. Ainda 6 possivel investigar c3s condig6es sociais e cul-

turais dessa descoberta. O terms, 'Za 7nelzespatzsje ', usado pda primeira vez no
tempo da RevoluSao Francesa foi tomado e apontava uma syndrome indefinida
encontrada nas mulheres das classes altai preocupadas, na meia idade, com os
efeitos do envelhecimento, coma por exemplo, a perda de sua apar6ncia jovial.

Foi apenas gradualmente que uma base bio16gica foi encontrada para o proble-

ma como uma explicagao que progressivamente ganhou dominio: at6 hole a me-

nopause 6 tomada come uma condigao universal. Hoje sabemos, a partir da pes-

quisa comparativa, que em algumas sociedades nio existe um termo equivalente

para menopausa, nem no discurso cotidiano nem no dos especialistas. A16m dis-

sa, os sintomas da menopause que identificamos no Ocidente sao, em muitos
cason, ausentes ou, se presented, tides como insignificantes. Elem s5o raramente

associados com a perda da feminilidade e raramente combinados de uma forma

a se transformer puma syndrome importante que domina a vida. Em algumas

sociedades, a cessag5o da menstruagao acontece com um minimo de visibilidade
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cultural. E alba socialmente nio percebido, um problema nao significativo ou

digno de tratamento e n5o associado a perda da beleza da juventude e da Jlemi-
nilidade. Nesse sentido, a menopausa pode ser definida coma um problema so-

cial que, tal come a adolesc6ncia, apesar de ter fundamentos bio16gicos, 6 inven-
tada na medida em que novas conceitualizag6es culturais s5o desenvolvidas e

popularizadas, dirigindo em primeiro lugar a atengao dos especialistas e depois

do p6blico em gerd, que passam a aceit6-las como reais, antecipando e notifi-
cando deus sintomas.

A abordagem que enfatiza a construgao social poderia tamb6m ser utili-

zada para examinar a emerg6ncia da menopausa masculina, uma face da vida

que em alguns circulos m6dicos e acad6micos 6 definida por ter uma base hor-
monal similar a menopause feminina. Desde os anos 70, temps tamb6m a popu'

larizagao de um conceito associado, a visio de que todd mundo atravessa a mai-
or crime da vida, a arise da meta idade, ao aproximar-se dos 40 anon. Elsa crise,

que foi tide come significativa por alguns especialistas e ganhou proemin6ncia
na media popular, poderia ser analisada de maneira similar. Os primeiros passos

para esbogar a hist6ria de ambas as "condig6es" e documentar os processor soci-

ais por meio dos quais grupos especificos de especialistas e profissionais procu '

ram promover uma crenga mais disseminada nessa universalidade, ja foram fei-

Esta sensibilidade em relagao aos modos em que estggios particulares do

curio da vida s5o socialmente construidos, num contexto cultural e hist6rico

especifico, poderia ser uma sugestao de que a vida humana 6 uma tgbula rasa,

uma p6gtna em franco sabre a qual a culture seri escrita. Em algumas socieda-
des, condiq6es particulares, tail coma a inf6ncia ou a aposentadoria est5o inscri-

tas, e conseqtientemente, as pessoas as viver5o e experimentarao como normais.

Em diferentes pontos da hist6ria dessas mesmas sociedades ou em outras socie-

dades, esses conceitos e as experi6ncias cotidianas a des associadas est5o ausen-

tes. A16m disso, a tentativa de psic61ogos do desenvolvimento e outros de des-

cobrir estggios universais, tais como a adolesc6ncia, a menopausa, a menopausa
masculina e a crisp da meia idade, vai em diregao oposta ao historicismo e cultu-

ralismo pr6prios da perspectiva do construcionismo social. Psic61ogos do desen-

tos
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volvimento alegam ter descoberto universais, fuses e condig6es que estio incor-

poradas na estrutura da vida humana e do desenvolvimento bio16gico e psico16-

gico, atribuidas a todos os ceres humanos, independentemente dQS backgroi£nds

culturais ou hist6ricos. Esta 6 a questao central que os soci61ogos que seguem a
perspectiva da construgao social t6m como o objetivo demonstrar, apontando as

circunstincias hist6ricas particulares e os interesses sociais que circundam a
emerg6ncia do discurso cientifico e especializado. Portanto, pergunta-se em que

sentido essas condig6es e bases da vida s5o produzidas ou inventadas. Portanto,

a16m disco, das deveriam ser entendidas como potencialmente reinventadas ou
reconstruidas de diversas formal.

lsso pode ser ilustrado com um exemplo: alguns estudiosos do curso da

vida t6m utilizado uma metifora geogrgfica, como se o curio da vida pudesse
ser definido como um continente, rio ou mar. Sua teoria 6, conseqtientemente,

apresentada como um remapeamento do terreno. O pressuposto 6 que des pro-

duziram um maps ou carta geografica do curso da vida melhor e maid acurado.

Para aqueles que constroem mapas a partir da perspective do construtivismo
social, o problems da Psicologia do Desenvolvimento 6 que ela assume a exis-
t6ncia de somente uma estrutura universal para o curio da vida. Com efeito,

serif como dizer que hg somente um linico maps disponivel para facilitar a na-

vegagao de todos os rios. Para completar a metifora, podemos imaginar os pro '
blemas encontrados ao se navegar o rio Amazonas se o 6nico mapa que temos

para nos guiar 6 o do rio Tfmisa recusando-nos a reconhecer sua diferenga e
querendo, dogmaticamente, lnanter nossa crenga de que todos os rios sio basi-

camente iguais ao Tfmisa.
Esse descoberta da variabilidade hist6rica e da complexidade cultural

aponta o erro de considerar a exist6ncia de um dnico curso da vida. Em vez dis-

co, somos forgados a falar dos cursor da vida, no plural. Em termos de nossa
metifora do rio, ipso quer dizer que n5o temos o mapa de um rio, mas de vgrios

rios. Aquio perigo 6 que podemos ter o mapa do rio T6misa quando navegamos

o rio Amazonas. Uma diferenga que, a princfpio, poderia nio ser notada. Toda-

via, uma vez percebida, pode trazer toda sorte de problemas prgticos em termos

de desorientagao e potential naufr6gio, de modo que os problemas te6ricos pos'
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sam causar d6vidas sobre a viabilidade das ci6ncias da cartografia e da navega-

Em vez da metifora da vida como rio, que implica complexidade, n6s

precisamos comegar com o pressuposto de que a vida 6 social e ct£Zf iraZmezzfe cons-
truMrz de dfuersos 7v70dos. A partir dessa perspectiva aceita-se que os estagios po-

dem ser de diferentes duragao e significado - algo pode faltar em culturas parti'

culares. A16m disco, a extensio do curio da vida(coma a dos rios) pods varian

muito. Portanto, a expectativa de vida chia os parametros para os est6gios. As
possibilidades para a vida e o potencial para demarc6-la em estagios sio clara-
mente diferentes numb sociedade cuja expectativa de vida 6 de 30 anos para ou '

tra em que a expectativa 6 de 85 anos.
Outro problema 6 que n6s olhamos a vida de dentro dela - n6s estamos

no rio; n5o h6 uma visio a partir da ponte - olhamos a partir do nosso proprio

ponto particular de vida e base da hist6ria. Ainda que possamos nos esforgar

para nos distanciar, necessariamente, vemos as outras fuses da vida de diferentes

modos dependendo de nossa pr6pria idade e ponte de vista. Sabemos que nossa

inf6ncia e juventude parecem diferentes quando olhamos para tris e as conside-
ramos aos 40 e quando n6s o fazemos aos 20 antes. N6s podemos tamb6m ante-

cipar que das parecer5o diferentes novamente aos 60 ands. Ainda, assim, pode-
mos n6s, adequadamente, considerar que a vida sera igual quando tivermos 60
ou 80 anon? Nesse contexto devemos aceitar a m6xima de Beauvoir que "lz z;e/hfce

f aldo {rrealizfioet

Contudo, ainda que possa ser assumida a complexidade cultural e a vari-
abilidade na estrutura do curio da vida, haveria modelos definitivos para o cur-

io da vida detectados historicamente? Um modelo de ci6ncia social populariza-

do v6 mudangas em termos de sociedades pr6-modernas e modernas, is quais

desejar-se-ia agora adicionar uma outra categoria: sociedades p6s-modernas
O curso da vida pr6-moderno era relativamente indiferenciado, sem est6-

gios definidos. Em muitos cason, o status social era mais importante do que o
status et6rio - por exemplo, o jovem Luis XIV, mesmo quando crianga, era sem-

pre tratado como adults que detinha poderes sobre todos a sua volta. Enquanto

gao
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um servo ou escravo era sempre dependente, um homem tratado coma menino

aos 40 anon ou qualquer outra idade.
As sociedades modernas s5o geralmente definidas tendo por base a in-

dustrializagao, urbanizagao e a administragao publica das populag6es. Iniciavam

o registro dos nascimentos, mortem, doenga e uma cronologizagao gerd do curso
da vida. Uma s6rie de idades compuls6rias foram instituidas para comegar e
deixar a escola, assim como para ingressar no trabalho, cesar, voter, se aposen '

tar, etc. O Estado moderns assumiu seu papel de padronizar e universalizar es-

sas grades etgrias - estendidas para todos os grupos que eram obrigados a acei-
tg-las come direitos e deveres dos cidadios. A16m disso houve uma maier pa-

dronizagao e ordenagao do curio da vida.

Alguns estudiosos sugerem que estamos atualmente atravessando uma

transigao para a p6s-modernidade. Assistimos a reversio daquelas tend6ncias
com uma maier diversidade e embagamento das grades et6rias. Por exemplo, hf

modelos mais variados de empregos com o ingresso dos jovens no mercado e a

finalizagao automitica da transigao entre a escola e o trabalho. H.f mais mulhe-

res retornando a forma de trabalho e a educagao superior na meia idade e mais
homers se aposentando mais cede. E tamb6m perceptivel uma maier variedade

nos modelos de parentesco, de educagao infantil e de familia - com a celebrada
familia nuclear sendo apenas uma entre as vfrias possibilidades. Aqui podemos

nos referir a familial de pais separados, solteiros, mulheres escolhendo ter o

primeiro filho depois dos 40 anon, casamentos de divort:iados, etc. Pode-se tam

b6m sugerir o crescimento de um embagamento das fronteiras entre a inf8ncia e
a maturidade, com uma maier tolerfncia quanto as "crfanfas adtzlfas" e os
'adlfZtas fnHnilffs". lsso 6 acompanhado por alba que pods ser definido por um

neologismo: "a adolesce7zffzaf#o do ctlrso da z;fda" que se revere a crescente permit '

sao, especialmente entre as classes medias nos Estados Unidos, para as pessoas

se esforgarem durante todo o curse da vida no sentido de buscar a auto-

expressao e a exploragao da identidade de um modo que era exclusive da juven-

tude. Pode-se tamb6m apontar uma tentativa de desconstruir a particularidade

da velhice, em que a doenga fisica e o declinio mental considerados fen6menos

normais nesse est6gio da vida s5o redefinidos como condig6es gerais que podem
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afetar as pessoas em qualquer ftse. A velhice comega a ser vista como um estf-
gio de aposentadoria ativa e o declinio fisico a ela associado torna-se um fen6-

meno que pode ser progressivamente eliminado.

Portanto, o conceito de p6s-modernidade aponta uma maior flexibilidade

que altera os vfrios estfgios e fronteiras. Variedade e diferenga s5o igualmente

permitidas e encoraladas. f, pris, maid apropriado n5o falar em curso da vida no

singular, mas aceitar a crescente pluralidade dos cursos da vida. lsso implica
uma tend6ncia contrfria a universalidade, homogeneidade e um padrao de acei-

tagao maior das diferengas e da desordem. Assim, se com a expansao da moder-
nidade, temos a construgao de um curso da vida rigido para todos, patrocinada

pelo estado e por outras instituig6es, na p6s-modernidade temos a desconstrugao
do curso da vida com a tend6ncia a uma maior flexibilidade e variedade.

Existe, entretanto, um problema importante com a abordagem do curso
da vida visto como mera construgao social e cultural. Aldo que aparentemente

os seres humanos podem fazer e refazer atribuindo-the sentidos variados. Mes-
mo assim, haveria limites a nossa capacidade para inscrever a culture na nature-

za? Limited que s5o definidos pda estrutura e pelts processos particulares do

corpo e da vida?

A mascara da velhice, imagem do corps e identidade

Pode-se argumentar que, para entender o ser humano como um processo
necess6rio de desenvolvimento, deve-se considerar a primeira face da vida. O

processo, que depende da posse e da elaboragao de um conjunto de capacidades

inatas, e que foi socialmente induzido por outros sores humanos,.que s5o signifi-
cativos para n6s, na primeira parte da vida, 6 vital. Pode-se tamb6m argumentar

que para se tornar um ser humano aceito, ou uma pessoa configvel, com plenos
direitos de cidadao, devemos desenvolver certas compet6ncias e controles. Tr6s

tipos principais de compet6ncias podem ser identificadas:
1. Habilidades Cognitivas - baseadas no uso da linguagem e nas capaci-

dades de comunicagao, vitais para uma pessoa tornar-se aut6noma e aceita.
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2. Controles do Corpo - a necessidade de controlar os movimentos do

corps, os movimentos dos nossos membros, rosto e cabega; o grau de capacida-
des motoras que envolvem sentar, vicar em p6 e andar tanto quanto a capacidade
de conter e reter os fluidos corporais.

3. Controles Emocionais - a necessidade de controlar a expressao das

emog6es -- raiva, ira, inveja, 6dio, chore, piedade, amor e desejo - de modo que

explos6es emocionais e a perda de controle somente tomem lugar em ocasi6es e
de formas que possum ser socialmente sancionadas e aceitiveis.

Deveria ser tamb6m evidente que 6 inadequado conceber o curso da vida

coma uma f6blz/a rizsa, aldo que pode ser inscrito pda cultura. lsso porque, para
nos tornarmos seres humanos aceitos, temos que passer por essa importante base

do desenvolvimento do corpo na qual nossas capacidades corporais sio forma-

das e moldadas. Ainda que se possa argumentar que todos os sores humanos
existem no tempo e no espago com suas tr6s dimens6es is quais pode-se adicio-

nar uma quarta do tempo, como mencionamos anteriormente, Norbert Elias in

dicou que para os ceres humanos n6s deveri.amos adicionar uma quinta dimen-
s5o simb61ica. Assim, como ele aponta, esse quinta dimens5o 6 tida nio somente

como definitive, mas como todo-poderosa, no sentido de que aos simbolos ou a

cultura 6 dado o poder de inscrever na natureza o que quiser. E importante no-
tar, nesse contexts, que a pr6pria capacidade cultural depende de um conjunto

de pr6-condig6es bio16gicas(o complexo vocal, a flexibilidade dos misculos fa-

ciais, etc.) que se desenvolveram como parte de um longo processo de evolugao
a partir de outros primatas. Assim, nossa capacidade flexivel para lidar com

simbolos, para aprender depende de comportamento inato. Acontece que, na
esp6cie humana, o comportamento varig entre o aprendido e o inato, tendo os-

cilado mais para o aprendido do que em outras esp6cies. lsso levi alguns defen-

sores do construcionismo social e cultural a esquecer as pr6-condig6es bio16gicas

e os limited do corpo e dos processor da vida.

Enquanto ipso, pode-se argumentar que tais capacidades e controles pre-

cisam ser desenvolvidos durante a vida social humana e que, a16m disso, des

t6m uma universalidade. A extensio dos controles exigidos pode variar de soci-

edade para sociedade historicamente. Nas sociedades ocidentais contempora-
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ness 6 claro que se n6s n8o adquirimos os controles nos primeiros anos - somos
vistos como retardados e classificados como dependentes por toda vida. Ao

mesmo tempo a manutengao continuada desses controles 6 essencial para per'
manecer membros plenos nas relag6es sociais. Se n6s os perdemos atrav6s de

num acidente ou doenga mental, tamb6m nos tornamos dependentes.

A16m disso, a manutengao desses controles corporais 6 vital especialmente

nas sociedades modernas e nas emergentes sociedades p6s-modernas. Uma per-

formance correta torna-se uma indicagao central do direito de ser uma pessoa

valorizada e um cidadio que participa de modo independente na sociedade

Uma conseqii6ncia 6 que n6s nio podemos redesenhar o maps da vida adults de

uma maneira completamente arbitrfria. Apesar da ordem de diferengas hist6ricas

e inter-culturais com relagao is fuses do curso da vida, nio podemos eliminar

todos os estagios nem colocg-las numb ordem completamente casual porque o
curio da vida humana tem como premissa faces precedentes de desenvolvimento

No fim do curio da vida hf a ameaga da perda disses controles. Nio so-

mente ha o crescimento da incid6ncia de doengas e incapacidades - ataques, mal

de Alzheimer, artrites e incontin6ncias - que debilitam a capacidade da pessoa

idosa para controlar seu proprio corps' Mas tamb6m/ deterioram as capacidades
comunicativas e os controles de que falamos(a fda, a audigao, a visio, a mobile

dade) e o controle das emog6es(explos6es, chord, desespero, r'iva, etc.)- A redu-

gao dessas capacidades comunicativas, vitais para manter um estilo socialmente
definido coma aceitgvel, normal, independente e digno de comunicagao em in-

terag6es face a face, ameaga os direitos dos cidad5os idosos e sua capacidade de
ser um adulto vilido

Esse problema particular pode ser referido como a mascara da velhice

lsso pode ser ilustrado com um exemplo do novelista ing16s J.B. Priestley, que
descreveu a experi6ncia da velhice aos 79 ands. Ele apontou:

E coma alder na.4venih Sba@esb Uj Kt cam mjopem q e e de 7e

pent! raptci. arrastei para o teatro. hilo vestir a cabell cinqa. as mgm e Dh-
tml aMb«tas M i&de Wo's e@H«'i aa Falco. Atrdi da ©ar€-'iah
idade e so a mesma pessoa, com os mesmaspemsamentos & q ando eH era

matsjouem.
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Com efeito, esse aspects do processo de envelhecimento pode ser definido
como uma grotesca mascara sendo imposta ao corpo e ao rosto de algu6m, que

esconde sua capacidade de representar seu "eu verdadeiro" aos outros.

A mascara do envelhecimento 6 associada ao que temos nos referido

come as propriedades aversivas da velhice, que podem ser ilustradas com um
segundo exemplo. O novelista ing16s J. Gaythorne-Hardy sofreu uma doenga
incapacitante quando vivid na Espanha aos 70 anos que o impediu de mexer os

lgbios ou falar. Seu c6rebro estava ainda ativo e ele tinha uma atendente espa-

nhola que assumia poder crescente sobre ele, que Ihe falava desrespeitosamente,

negava-the cigarros e vinho e era muito cruel.

Portanto, uma das piadas cru6is do processo de envelhecimento 6 que

apes uma base inicial de crescente poder e controle sabre o corps e uma face de

.relativo plata da meia idade, a iltima parte da vida envolve a perspectiva de
fa16ncia potencial dos tr6s niveis de controles e compet6ncias que n6s mencio-
namos. f a perda desses controles do compo tanto quanto da capacidade de atingir

uma conduta e um procedimento mais jovem que leva a estigmatizagao das pes-

soas idosas e a efetiva perda do seu direito de ser tratada como pessoa valorizada.

Pods-se argumentar que, nas sociedades ocidentais contemporaneas, esse

processo 6 exacerbado pda forte 6nfase na apar6ncia fisica, na imagem visual

que 6 um dos elementos fundamentais que impulsiona a culture de consumo.
Nenhuma outra sociedade na hist6ria, como 6 freqtientemente ditz, produziu e

disseminou tal volume de imagens do corps humano atrav6s dos jornais, revis-
tas, an6ncios e das imagers do corpo em movimento na televis5o e nos filmed. A

paisagem fisica das grandes cidades, das construg6es e lugares nos quaid faze-
mos compras ou nos divertimos est5o cheios de imagers e replicas do corpo

humano. A vista maioria dessas imagens, especialmente aquelas usadas para

vender mercadorias e experi6ncias por meio de anxincios, sio imagens da juven-

tude, sadde e beleza dos corpos. Uma boa parte da promog5o da moda, da in-
distria de cosm6ticos e de cuidado com o corpo apresenta eases ideais de corpos

coma aldo que deveria ser atingido. A transformagao do corpo que levar6 a uma
transformagao pessoal 6 algo que este ao alcance de todos n6s. Aquia mensagem

divulgada 6 simpler: "se voc6 parece bem, voc6 se sense beml
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Na cultura de consumo, a velhice 6 apresentada com imagens que a retra-

tam como uma base da vida na qual sua juventude, vitalidade e atratividade po-
dem ser mantidas. lsso esb em contraste com imagers mais tradicionais da ve-

lllice nas quaid homens e mulheres s5o apresentados como pessoas resignadas,

calmas e dignas que aceitam as trai$6es do corps, a perda da atratividade fisica,
mobilidade e atividade com estoicismo. E possivel detectar tal mudanga de apre-

sentagao da velhice na Inglaterra nos anos 70 e 80 atrav6s de um estudo da po-

pular revista "Retirement Choice". Em edig6es anteriores, a aposentadoria era

apresentada como uma face mon6tona, uma chance para descansar e adquirir
hobbies tradicionais. Crescentemente, a apresentagao da aposentadoria torna-se

dais positiva enfatizando oportunidades para realizar ou reacender sonhos de

juventude, de viagem e criatividade. A equagao nova e positiva enfatizou que
capacidade, sadde e atividade s5o apropriadas para a velhice. Os leitores eram
incentivados a romper com as fronteiras crono16gicas que os limitavam aos
estere6tipos gastos e a trocar o usado uniforme de trabalhador por roupas da
moda. A revista promoveu um estilo de vida na aposentadoria no qual as dis-

ting6es entre a velhice e os outros grupos etgrios foram embagadas. Com efei-

to, era pouco o que os velhos poderiam ou n5o fazer. Elem tinham o direito e o

dever de aproveitar maid a vida. de estar satisfeitos e costar de si mesmos tal

como na juventude. Os novos estilos de aposentadoria t6m coma base uma cres-
cente efic6cia e desenvolvimento das pens6es privadas, na Inglaterra destinadas
is classes medias e altai. Para os individuos de clause trabalhadora h6 memos

possibilidades de atingir esse estilo de vida e uma maior aceitagao das imagens
tradicionais do envelhecimento. Com efeito, numa revista para aposentados des-

tinada aos velhos da classy trabalhadora intitulada "Dignity and Destiny", pro '

videnciar e pagar o proprio funeral parece ser a principal preocupagao ' lsso con-
trasta fortemente com revistas tail como "Retirement Choice" na qual a morte, a

velhice mais avangada e a incapacidade nunca aparecem. Nesse casa, a aposen'

tadoria 6 apresentada como um plata infinitamente extenso de consumo ativo e

agradfvel.
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Conclusio

lsso quer dizer que a velhice necessariamente remete a um segredo desa-
grad6vel que n6s nio queremos conhecer, alguma coisa que numb cultura orien.

lada para o consumo jovem excluie at6 mesmo considera obscena ou existem
caminhos alternativos para enfrentg-la? Podemos apontar um conjunto de possi-
bilidades:

Em primeiro lugar, pode-se argumentar que a categoria velhice este sen-
do desconstruida. Vfrias formal de doenga antes especificadas e atribuidas a
velhice sio agora vistas coma passiveis de ocorrer em qualquer ftse da vida. Hlf,

portanto, um sentido de que os velhos s5o iguais a todos n6s e a possibilidade de
uma imagem mais positiva da velhice no ocidente.

Essa imagem positive da velhice como base ativa que vem sendo espalha-

da no ocidente nos 61timos 20 anos pode ser associada a provisao de pens6es

maid generosas e de esquemas de seguro de vida, voltados para a classe media. E

evidente que o estilo de vida dos novos her6is do envelhecimento - as celebri-

dades como Ronald e Nancy Reagan ou Margaret Thatcher que parecem jovens,

ativos e glamourosos aos 60 e 70 ands, esb baseado na posse de dinheiro e ob-

tengao de coder. O estilo da aposentadoria ativa na cultura de consumo deverg

ser mais disponivel para certos grupos que t6m tempo e dinheiro para as modal

da jovialidade, utilidade e beleza da manutengao do corps.
Em segundo lugar, ipso demands dinheiro e poder e tamb6m se revere a

um outro bator - o sonho de que a ci6ncia e a tecnologia tornem-se capazes de
resolver os segredos do envelhecimento. A pesquisa cienHfica esb no limite da

descoberta das raz6es e dos modos pelos quaid as c61ulas humanas declinam e

certamente as aplicag6es tecno16gicas t6m demandas crescentes. Ainda pode-se

argumentar que os frutos dessa pesquisa, que 6 dispendiosa, tornar-se-ao des-

proporcionalmente eficazes para aqueles grupos afluentes que s5o capazes de

prover o tratamento.
Em terceiro lugar. assim como os velhos crescem em ndmero, des cresce-

ram em poder politico e tornaram-se capazes n5o somente de exigir mais recur-
sos mas de fazer-se ouvir. Ao mesmo tempo, os velhos podem ser vistos como
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sedent6rios e inativos -- como um custo para a populagao trabalhadora e para as

agendas estatais. Haveria, entao, terreno para um conflito crescente e para mo '

vimentos potenciais de retirada do poder politico dos velhos

Na presente base, na medida em que aumenta o n6mero de velhos, espe '
cialmente os chamados "idosos jovens", com renda de aposentadoria e a capaci-

dade de viver estilos de vida de consumidor ativo, comegamos a ver imagens

mais positivas dos idosos. Filmed como Cocoa?z, Tough Gzf!/s, Atlantic CiD e as
com6dias da televis5o brit6nica como One roof fzz f/ze Graz;e e Sickness and fn

Heals;z apresentam os velhos a parter de uma id6ia maid humana: des trabalham,

brigam, t6m sonhos, se apaixonam - coma todos n6s.

Em quarto lugar, como as novas gerag6es se movimentam no nosso no
metaf6rico da vida, das trazem diferentes valores quando entram na velhice -- os

nascidos no Baby Bo077z ocorrido ap6s a ll Guerra Mundial, ativos na cultura jo-
vem dos anos 60, levario alguns desses valores com des para a velhice. Se essa

geragao este promovendo uma redefinigao da idade madura (no passado, fre-

qtientemente, percebida como uma base obscure e mon6tona denominada meia

idade) coma uma face ativa da media juventude pods-se supor que alguns doles

levar5o seus estilos de vida de jovens para a velhice. Por exemplo, 6 dificil pen-

sar em como os Rolling Stones se parecerao e se comportarao aos 60 e 70 anos de
idade



NAO nA VELHICE NA INDIA:
OS USOS DA GERONTOLOGIA:

].alPrence Coped

Este trabalho desenvolve uma crftica da gerontologia internacional atra-

v6s da etnografia e anglise da pratica geronto16gica na India. Arguments-se que
o tema central da gerontologia indiana - a iminente explosao demogrffica e so-

cial de uma populagao de velhos que iri devastar os recursos do pars - distorce

os dados disponiveis e nio d6 conta do significado da experiencia da maioria
dos velhos indianos. T6cnicas narrativas e desconstrutivistas sio empregadas

para examinar a linguagem da "crime" e as fontes complexas dessa representagao

distorcida. Tr6s fontes s5o exploradas: as disjung6es locais de clause e g6nero na
india; o vids neocolonialista na estrutura do saber sobre a velhice no discurso

Internacional; e as estrat6gias subalternas empreendidas na india para subverter

os imperativos do Ocidente e da elite indiana acerca do que significa ser velho.

S5o examinados diversos tipos de materiais textuais, etnogrfficos e hist6-
ricos: a literature indiana e ocidental referente a Assemb16ia Mundial sobre a

Velhice, de 1982; uma colegao de textos socio16gicos intitulados "Velhice na In-
dia" e quatro instituig6es indianas contemporaneas voltadas para o cuidado dos

velhos: uma organizag5o de assist6ncia social, uma clinica geri6trica, um retiro

de aposentados e um asilo.

:Artigo publicado em Culture, Medicine and Psychiatry, 16:123-161, 1992, Tradugao
de Jz}//o ,4ss/s Simaes, Doutorando em Ci&ncias Sociais, Area de Cultura e Polftica,
IFCH/UNICAMP

Z,al.Pre/7ce Cobem, Departamento de Antropologia, Universidade da California,
Berkeley, EUA
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Introdugao: sabre os objetos da gerontologia

Oil3e, para come a , asPessoas & o sabiam a q e € m &ciad o ipso

Quem fda 6 S. N. Kaput, um ativista idoso de Nova D61hi, contando-me a

dificuldade que enfrentou de maida ao procurar despertar o interesse para a ve-

Ihice coma questao social. Buscando uma causa para defender depois que se

aposentou, Kapur escolheu a gerontologia. Ele 6 direto ao falar da questao:

Quando me aposentei,[tnba mnito tempe. EnLao acbei qnc devin layer al
gpma coisa. E, &.r®ente, me hate esse i&ia. PorqHe, naqHeb boca, n&o
edstia veibice na nadia

O lamento de Kapur - que o acabou levando a fundar uma organizagao

de assist6ncia aos velhos, .Age-Ca7'e India, e um jornal, The E/jerzy - referia-se a
aus6ncia da "velhice" coma um campo de saber na india. Mas ele se expressa

como um laments pda aus6ncia de categorias. Na india faltavam cidad5os ido-
sos e velhice. Portanto, a india precisava de cidad5os idosos e - coisa singular - a

fndfa precisaz;a da z;e//lice. Na verdade, a primeira tarefa da gerontologia indiana

n5o foi estudar a velhice, mas crib-la.

Desde o comego dos ands 80, floresceram na India prajetos de pesquisa,

artigos, livros, comiss6es e pianos de assist6ncia social preocupados com a expe '
ri6ncia dos velhos.' Argumentarei que grande parte dessa emergente disciplina

geronto16gica compartilha a mesma ironia expressa nas palavras de Kapur. lsto
6, trata-se de um campo que apaga seu objeto visivel e torna possivel o paradoxo

da inexist6ncia da velhice na .india. Por "objeto" entendo n5o apenas um objeto

A reflexio sobre velhice e envelhecimento naturalmente nio 6 nova no pensamento
indiano. Rutnos clfssicos da investigagao incluem o interesse pda terapia de longevida-

de Rasayana da medicina Ayurveda(Ti]ak, ] 989), as vfrias seqU6ncias e esbogos dos
ashrama. ou etapas da vida, na literature legal Z)harmashasira(Kane. 1974) e as ques
tees morais exploradas no Budista, Epics, Purinico. O discurso recente difere ao

ser

auto-referenciado e explicitamente geronto16gico, isto 6, toma a velhice em si como ob-
jeto de anflise, e apresenta essa an41ise homo constitutiva da "verdade" fundamental
sobre as pessoas idosas.
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de analise, mas tamb6m os destinat5rios implicitos das interveng6es de uma
ci6ncia social "aplicada

O objeto visivel dessa nova gerontologia 6 o "tipico" velho indiano. Os li-
vros mais recentes apresentam elsa figure e suds car6ncias como a rzzlsozz d'8fre

da gerontologia indiana: as faces enrugadas de um velho campones(Bose e
Gangrade 1988) ou de um velho favelado urbane (Pane Jena 1989) enfeitam

suns capas. Os ativistas da gerontologia tamb6m invocam imagens de velhos
carentes da cidade e do campo: HeZpAge Jndza, a primeira organizagao de assis-
t6ncia geronto16gica do pals, batizou seu objeto como "a velhice desprivilegia-
da" no verso de seus cart6es de Natal de 1989.

Esse objeto, o velho carente, 6 apagado quando - a despeito de uma pleto.
ra de estudos patrocinados pelo Estado apontando que muitos velhos acham-se

no limbo entre o abandono familiar e a malta de assist6ncia governamehtal - a
anica forma significativa de apoio estatal aos velhos na India 6 a aposentadoria
para uma minoria de relativamente privilegiados. Tamb6m 6 apagado quando
instituig6es geronto16gicas privadas, supostamente destinadas ao cuidado da

grande malaria de velhos das classes pobres, na verdade distribuem recursos a
uma c]iente]a urbana de c]asse media. ]i ainda mais profundamente apagado
quando a estrutura do discurso cientifico sobre o velhice limita sua anglise social

is necessidades da elite de velhos urbanos e suas familial. O aposentado, o
'cidadfo idoso" que o ativista Kapur tanto procurava - e s6 encontrou quando

trocou as favelas de Nova D61hi polos seus bairros mais pr6speros -, 6 o objeto

real da gerontologia acad6mica e aplicada na india. :

Coma a ciencia da velhice na India apaga seu objeto? A literatura e a pri-

tica geronto16gicas s5o dominadas por uma narrativa poderosa, e raramente
contestada, a respeito do declinio da familia extensa indiana e o conseqtiente

A divisgo e substituig:io do objeto geronto16gico n8o dove ser vista como um fen6meno
particularmente indiana. Por exemplo, a sociologia do envelhecimento nos EUA este
centrada na figura da instituigao para a velhice, geralmente criticada por ser coercitiva,
de forma aberta (goffmaniana) ou encoberta (foucaultiana). Mas, ao se localizar a coer-
gao na instituigEio qlm instituigao, as diferengas reais entry as instituig6es destinadas a
idosos de classy media e clause inferior sio deixadas de lada.
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surgimento da velhice como uma 6poca de sofrimentos. A narrativa 6 maid ou
ments a seguinte:(1) anligamente, ladas as familial indianas faziam parte de
unidades dom6sticas multigeracionais "extensas"; (2) nessas unidades dom6sti-

cas, os velhos dispunham de today as ateng6es e cuidados, eram ouvidos e res

peitados, quake nio se queixavam; a velhice era uma 6poca de prazer; (3) com a
advento das virias "zag6es" - ocidentalizagao, modernizagao, industrializagao e

urbanizagao -, as familias comegaram a se dissolver, e entraram em declinio o

apoio social e o respeito aos velhos, juntamente com a sua qualidade de vida

Lange de ser um objeto de an61ise universaliz6vel, a pessoa idosa que

protagoniza essa narrative representa primordialmente a experi6ncia de homens
velhos da elite e da classe media urbana. O objeto da gerontologia 6, pols, di-
vidido: de um lado, o "velho carente", o scone disciplinar; de outro, o aposen'
dado, o efetivo objeto de estudo. Anilises de sociologia da velhice ou propos'

tas de gastos governamentais, elaboradas geralmente a partir da experi6ncia

do aposentado, inevitavelmente invocam a figura do velho carente para legiti-
mar suas pretens6es de universalidade e suas reivindicag6es de patrocinio. O

aposentado e o velho carente substituem-se um ao outro -- atrav6s da negagao

das disjung6es locais de classe e poder - na produgao de um objeto geronto16gi-
co incons6til

Este ensaio examina textos e instituig6es de gerontologia nos anos 80, na

india. fundamentando a prftica geronto16gica e o que ela apaga nio apenas nas

diferengas de clause e status, mas tamb6m no saber local e em processes hist6ri-

cos. As quatro instituig6es descritas percorrem toda a gama da nova gerontolo-

gia: a organizagao de defesa e assist6ncia social, a clinica, o retiro
(as/tram) de

aposentados e o asilo. Diferentemente das narrativas tradicionais e
popuiares,

das tradig6es medicinais (Ay rueda) e legais (Dharlnashastra) sinscritas e de insli-

tuig6es como a familia, o centro de peregrinagao, a corte e a comunidade de re-
r\unciantes - que sio minhas areas de pesquisa primordiais -, os textos e lugares

para os quais olho neste ensaio nio usam a velhice para dar costa de um pm-
blema a ela subjacente - como a boa vida, o bem-estar dos grupos ou a metafisi-

ca do corps. A pesquisa geronto16gica pensa menos cotzz ou por nfer771ddio da ve-

Ihice, do que sabre ela. Seu foco principal 6 o velho e o corpo envelhecido, e seu
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dnico contexto n prior 6 uma economia politica e moral n5o investigada, desi-

gnada coma altamente restritiva e cede de um problema.

A maior parte da literatura em ing16s ou hindi sobre a velhice na India
contemporanea organiza-se em torno do iminente "problema da velhice" - maid

velhos e memos vontade e capacidade de cuidar deles. Esse problema 6 conside-

rado n5o apenas relevante, mas critico e imediatamente referido a realidade in-

diana: a linguagem da gerontologia 6 apocaliptica. Nos estudos sobre velhice e
nos estatutos formais e informais das instituig6es aqui consideradas, toma-se o

problema da velhice coma panto de partida: ele 6 pressuposto, n5o demonstra-
do. Embora se mobilizem cada vez mais indicadores demograficos para elaborar

o problema, sua interpretagao depende da aceitagao pr6via de que ha um pro '

blema. A prova final da exist6ncia do problema da velhice n5o este na demogra-

fia indiana, mas na suposigao de que ele ja "aconteceu" no Ocidente.

O problema da faticidade prematura da velhice repousa em etiologias externas e
locais: de um dado, nas veleidades colonialistas dos praticantes da gerontologia

ocidental; de outro, na necessidade de individuos da elite e das classes medias
desenvolverem alternatives aos modelos de debilitamento fisico locais e de clas-

se, decifrando o conflito intergeracional e, mais fundamentalmente, construindo
reflexivamente um modelo da identidade da velhice(a mode! of aging seV). Come-

go examinando a relagao dos indianos com a chamada "gerontologia internacio-

nal". Em seguida, examino a estrutura da gerontologia indiana, atrav6s de uma

revis5o critica de texton b6sicos; faso algumas reflex6es sobre a forma da narrati-
ve do Declinio da Familia Extensa; depois olho sucessivamente para quatro insti-

tuig6es de cuidado a velhice. Por fim, tego especulag6es em torno de possiveis
gerontologias indianas alternativas. Embora este ensaio deja critico da relevincia

do "problems da velhice" e das narrativas que o estruturam para a maioria dos
velhos indianos, estes nio deixam de enfrentar problemas especificamente rela-

cionados com o envelhecimento que podem ser definidos, analisados e remedia-

dos. A gerontologia n5o ignora tail problemas, mas sua insist6ncia numb crise

populacional iminente, avalassadora e irresistivel acaba legitimando o imobilis-
mo do Estado e impedindo que a ci6ncia da velhice interprete e transforme a

experi6ncia real de velhos reais.
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Uma ci6ncia internacionalista

A$ Nag6es Unidas declararam 1982 como o "Ano Internacional do Idoso '

Representantes de todo o mundo reuniram-se naquele ano em Viena na Assem-
b16ia Mundial sabre a Velhice. Esse encontro adquiriu um status mitico nos tex-
tos indianos sobre gerontologia. Sua continua invocagao (Desai 1982:v; Desai

1987:1; Goyal 1989:19; Kohn 1987; Mishra 1989:1; Mohanty 1989:39; Ramnath

1989:127; Saxena 1988:992-97, 100; Sinha 1989:1; Srivastava 1988:114; Subrahma-

nium 1988:v) recorda a forma simb61ica do Parlamento Mundial das Religi6es de

1893, em Chicago, quando se conta que o lider religioso bengali Swami Vi-
vekanda colocou o hinduismo em p6 de igualdade com as outras grander religi-

6es mundiais. Nenhum movimento explicitamente anti-orientalista proveio da
confer6ncia de Viena, por6m. A estrutura da Assemb16ia Mundial foi maid did6-

tica do que interativa, e sua mensagem - a velhice 6 um problema "global" - n5o

permitiu interpretag6es diferentes.
Textos americanos de gerontologia do mesmo periods raramente citam a

Assemb16ia Mundial, com excegao daqueles autores culo neg6cio 6 pontificar a

respeito da velhice nas sociedades n5o-americanas. A "gerontologia internacio-

nal" (oposta a mengao especifica da experi6ncia europ6ia, particularmente es-
candinava) nio teve grande impacto sobre a gerontologia americana, embora

autores americanos e europeus dominem o campo e definam sua agenda. O flu-
xo unidirecional da informagao 6 ilustrado pelo ap6ndice do Relat6rio da As-
semb16ia. Ali forum incluidas cartas de quatro lideres mundiais representativos:

o presidente norte-americano Ronald Reagan, em name do Ocidente desenvol-

vido; Henryk Jablonski, da Po16nia, em nome do antigo Bloco Oriental; a primei-
ra-ministry indiana Indira Gandhi, em nome dos parses em desenvolvimento; e o

Papa, em Rome da Cristandade. Enquanto Jakobson e Reagan exaltaram as vir-

tudes da experi6ncia geronto16gica produzida pelos seus respectivos sistemas de
saber, a Sra. Gandhi foi bem maid modesta: " A reuni5o de experi6ncias e id6ias

de diferentes parses sera iitil para ajudar-nos a enfrentar nossos pr6prios pro-
blemas"(1982). A Confer6ncia nio produziu nem transformou saber, mas trans-

feriu-o, segundo rotas bem conhecidas.
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Antes da confer6ncia de 1982, aindia e os Estados Unidos produziram
pzzpers oficiais sobre a condigao dos velhos. O paper americano foi produzido peso

Departamento de Estado(1982) e estruturado coma um veiculo de politico ex-
terna. O paper indiano, em contraste, foi produzido pele Minist6rio do Bem-Estar

Social(1987) e estruturado coma um veiculo de politica social. O tema do docu-

mento americano era o enfrentamento bem-sucedido dos desafios do problema
da velhice - tema refletido na estrutura narrativa implicita de scu sistema de
classificagao, no qual a velhice aparecia no alto das colunas da "Sa6de",

'Seguridade de Renda", "Assist6ncia Social" e "Realizagao Pessoal". O docu-
ments indiana, por sua vez, refletia dubs orientag6es contradit6rias: a abertura
para a importagao de tecnologia geronto16gica estrangeira e, ao mesmo tempo, a

critics is politicas de segregagao etfria. O pape/' sugeria que as preocupag6es

geronto16gicas na india deveriam ser enfrentadas n5o pda gerontologia, mas

pele planejamento integrado do bem-estar de toda a populag5o. A "inexist6ncia

de velhice na india" apontada por Kapur, a reconhecida aus6ncia de envolvi-
mento estatal na questao da velhice, era percebida simultaneamente como um

v6cuo a ser preenchido pele Ocidente e homo sinai de uma identidade e uma
politica familial geracionalmente indivisiveis, em contraste com o Ocidente.

O documento indiana, com sua atitude ambivalente para com a relevin-

cia da epistemologia geronto16gica, nio teve nenhum impacto na Assemb16ia de

Viena, nem em suas seqtielas. O principal documento produzido em Viena, ao

qual o Minist6rio do Bem-Estar Social indiano devotou consider6vel atengao, foi
um "Plano de Agro International", um conjunto de recomendag6es (todas come-

gando com "0 Governo devs...") acompanhado de question6rios destinados a

examinar o gl'au de adequagao das agnes governamentais. Esses question5rios -

consistindo de perguntas na seguinte forma: "0 Governo executa politicos...?",

'0 Governo adotou alguma politica...?", etc. - exigiam a adesio a uma 6nica

ideologia de pratica geronto16gica(United Nations Office at Viena 1988)
As respostas do Minist6rio Indiano do Bem-Estar Social ao question6rio

tomaram a forma de confiss5o. Apesar da critica parcial contida em seu proprio

paper, os representantes do Minist6rio interpretaram sua incapacidade de res-
ponder is propostas do Plano Internacional como um fracasso em gerontologia -
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quando muito, devido a malta de recursos. A seqii6ncia de perguntas do tipo "0
Governs faz...?", o Minist6rio s6 p6de responder; "Nao"(India, Ministry of Wel-

fare 1988)
Contrastemos estes dois conjuntos de documentos. Os EUA produziram

como documentagao principal um relat6rio detalhado, informagao pressagiado-
ra da ci6ncia internacional, um instrumento de Estado (e n5o de Bem-Estar), sa-

ber estruturado coma um veiculo explicito de poll tina externa. A india produziu

como documentagao principal uma negagao ambigua da necessidade do discur-

so cientifico internacionalista, juntamente com uma solicitagao de tecnologia

geronto16gica; esse relat6rio, no entanto, n8o teve qualquer impacto na formula-

gao do "Plano Internacional" e foi esquecido at6 mesmo polos geront61ogos indi
ands (Kohn 1987). Para os especialistas em velhice, os documentos crfticos foram

o Plano e seu Questionfrio, representativos do discurso internacional que pos'
eula uma ordem geronto16gica universal("Os parses devem...) e exide consenti-

mento e conformidade ("0 governs faz...?). A gerontologia international consti-

tuiu-se na Assemb16ia Mundial sobre a Velhice coma um fluxo de informagao

dos parses que produzem discurso aos parses que, embora resistam, devem res-

ponder.

O paper' americano mantem-se em agudo contraste. Registry de continuos

sucessos, assinala a congru6ncia entre a gerontologia "internacional" e a
americana". Apresenta a hist6ria da gerontologia como um aprofundamento da

problematicidade da "velhice" e um movimento em direg5o a padronizagao das

solug6es. Este movimento 6 configurado por uma s6rie de simp6sios, debates e

confer6ncias pressagiadores da Assemb16ia Mundial e seu Plano de Agro. E as-

sim que uma emergente "consci6ncia da velhice como um desafio nacional... ao
final do s6culo dezenove" foi formalizada atrav6s de um simp6sio seguido de

uma publicagao, Problems of aging, em 1938(United States Department of State

O saber que deve ser reunido sob elsa nova rubrica admite uma divis5o
entre informados e ignorantes; de acordo com o paper oficial americano, de inicio

a gerontologia nos EUA constituiu-se come uma especialidade missiongria. Nos
anon 50, um "Congresso Interuniversitfrio de Gerontologia Social" reuniu-se

1982:1)F
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para "promover o treinamento profissional", atrav6s de "programas de dozzfrf-

?zalizezzfo bimestrais para 75 profissionais universitfrios que haviam se interessa-

do pda velhice"(ibid.:3, grifos meus). A conversgo 6 seguida de rotinizagao: a
gerontologia formaliza sua identidade coma uma empresa da velhice(Estes.
1979), e a burocratizagao dirige-se para uma fusio com o Estado

A Assemb16ia Mundial sabre a Velhice de 1982 constituiu-se numa exten-

s5o do arqu6tipo da confer6ncia geronto16gica americana dos anos 50, com as

mesmas duds fung6es: (1) zz071zerzr a velhice como um problema e (2) dotlfv"fnfzv" os

ignorantes para estabeiecer a uniformidade de solug6es. A "gerontologia inter-
nacional" 6, portanto, o esforgo de universalizar uma epistemologia cultural es-

pecifica por meir da comunicag5o unidirecional. Qualifico de "internacionalista

o procedimento de invocar uma comunidade global de saber, a fim de difundir
as pretens6es de verdade de uma visio de mundo particular. A epistemologia

subjacente a Assemb16ia Mundial, com sua especialidade "coletiva", 6 interna-
cionalista, n5o internacional

Essa epistemologia pode ser representada pele seguinte conjunto de pres-

suPostos:

(1) Unfz7el'salfdade: O velho e o corpo envelhecido sio fundamentos legiti-
mos de uma ci6ncia cujas proposig6es s5o universalizfveis. Existe um velho uni-

versal, um corps envelhecido universal, bem como um modo universal de falar

a respeito disco, e a gerontologia versa - e deve versar - sobre esses universais.

Os objetos universais da gerontologia n5o s5o localiz6veis em discursos culturais

ou hist6ricos especificos.

(2) P7'0bleilzaffcidade: O velho e o corpo envelhecido -- e n5o a velhice -- sio

conceitualizados e representados zz priori como problemas. Esse problematicida-

de n5o pode ser desviada para outras estruturas, tais como a familia.

(3) Imperafioo znaral: Faint a respeito dos velhos e corpos envelhecidos

como problemas 6 um ato moral e necessgrio.

l4) Alneafa: O problema do velho ou do corpo envelhecido n5o 6 apenas
fundamental e digno de anflise, mas tamb6m inerentemente ameagador. Essa
ameaga 6 acompanhada por uma metanarrativa de "normalidade"
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'funcionalidade" que se sobrep6e a problematicidade fundamental do velho ou

do corps envelhecido, tornando-a parcialmente invisivel.

(5) Posslbflldade para coer£8o: A ambigtiidade gerada pdas sucessivas ca-

madas de problematicidade e normalidade possibilita a expressao simultanea,

no discurso e na pratica da gerontologia, de autonomic e coergao, milit6ncia e
discriminagao etfria.

(6) Re©cafio da a/fzblgflldade: Esse ambigtiidade 6 reificada e apresentada
coma a ess6ncia natural da velhice, fechando-se as possibilidades de sua critica.

O fate de que elsa epistemologia e suas proposig6es n5o sejam ainda efe-
tivamente universais 6 entendido pda gerontologia intemacional sob uma pers'

pectiva evolucionista que legitima sua miss5o civilizadora. O que este precisa-

mente em questao para a gerontologia fica clara na caracterizagao de objetivos

feita por um de seus primeiros expoentes, Donald Cowgill. Num artigo de 1979
The International Development of Academic Gerontology", Cowgill observa

que a gerontologia:

i monte emerge condo ds& tina ciept$ica en &ten?tinadas canlextos sodas e
b s16Hcoi. e ieH des nualu menlo esf6 condifona por o teas madaRfm soci-

als e his{6dcas. thais ronneiamenfc, Pa amos {$n?v2ar qKe, em fa&edadei fom

}eqKena pmPo g o & pop Za o em {&cie avaHlaa, n Q se
&senuoiper6 ma

aMlke a aca%sierra da DelUGe nem Q intemsse e as mblemas c cara!bes da

ep ZZf !m.«/,. "(CoUgH ' O'gr.n 1979)

Cowgill postula cinco est6gios de pensamento geronto16gico: (1) a aus6n-

cia da gerontologia em "sociedades em desenvovimento", tail como o Brasil ou
o Ira; (2) sociedades com um "interesse inicial", freqiientemente um "interesse

transplantado, estimulado por algum contato externo com a gerontologia", tais
coma a Tailindia (onde. coma que por acaso, "um antigo aluno meu este plane-

jando estudar os internos dos asilos tradicionais") ou Taiwan; (3) sociedades com

um estagio intermedifrio de "pesquisa subterrAnea", onde poucos apresentam-

se coma geront61ogos, tats coma a Australia ou o Japao;(4) sociedades com
uma vista lista de programas de gerontologia", tais como a maioria dos parses
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da Europa Ocidental; e(5) sociedades com pesquisa geronto16gica formal patro-
cinada pelo Estado, estigio para o qual caminham os EUA.

O geront61ogo n5o deve apenas estudar o velho em seu proprio pals, mas

contribuir para a transformagao geronto16gica em toda a parte. O esquema de
evolugao do conhecimento geronto16gico elaborado por Cowgil1 6 paralelo ao

seu maid bem conhecido esquema evolucionista, apresentado na obra .Aging alza

17zoderzzlzation, de 1972. Desde os anon 60 e at6 o comego dos 70, Cowgill e outros

aplicaram ao estudo dos velhos a tipologia tradicional/moderno usada pda teo-

ria da modernizag5o para estruturar e legitimar a pratica de assist6ncia ao des-
envolvimento. A teoria da modernizagao - a correlagao entre a crescente pene-

tragao do mercado mundial nos Estados anteriormente colonizados pele Ociden-

te, a criagao da Sociedade a partir da presumida Comunidade desse antigo
mundo colonial, e a previsao de melhora nas suds condig6es socioecon6micas -- 6

usada para prognosticar o declinio no status das pessoas idosas a medida que
suas sociedades progridem. E uma teoria complexa, na qual muitas vari6veis - o

prolongamento da duragao da vida, o declfnio das taxas de natalidade, o surgi-

mento das familias nucleares, a predominancia do individualismo, o floresci-

mento da inventividade t6cnica com a conseqtiente obsolesc6ncia do saber tradi-

cional, a unidirecionalidade da migragao rural-urbana, a modificagao da pirami-

de populacional e o deslocamento das mulheres para pap6is ments rigidos e

tradicionais - s5o reunidas a forge para demonstrar o declinio no status das pes-
soas idosas. A teoria da Velhice e Modernizagao prognostica que maid velhos

viver5o por mais tempo, sofrendo crescente debilitamento fisico, contando com
menos familiares para Ihes prestar assist6ncia ou contribuir para a renda famili-

ar, menos autoridade na familia e na comunidade, menor capacidade de gerar

de renda, mellor interagao com os outros membros da famflia, e menos legitimi-

dade moral coma objetos de.veneragao e respeito(Cowgille Holmes, 1972). Es-

say mudangas s5o entendidas coma efeitos colaterais inerentes de um processo

que, em termos gerais, 6 ben6fico; e a gerontologia 6 o tratamento prescrito para

esse mal-estar previsivel.
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Uma crime potencial da legitimidade do especialista estrangeiro - a saber,
os efeitos reconhecidamente prejudiciais da engenharia social sobre a situagao
dos velhos - 6 transformada em uma nova razio justificadora de sua intervengao

pratica. A gerontologia internacional apresenta o Ocidente simultaneamente
como problema e solugao, a Esperanga em memo a caixa de Pandora cheia de
dem6nios geront6fobos. O subdesenvolvido inocente este prestes a cair, e preci '

sa da experi6ncia daqueles que ja aprenderam como amaciar a queda. O declinio
no status dos velhos, provocado pda modernizagao, 6 compensado REID aumen-

to do saber geronto16gico formal. Por isso, o modelo evolucionista de Cowgil1 6

vago a respeito das origens da gerontologia: a disciplina aparece como uma fun

gao natural da proporgao de velhos numb sociedade, todavia requer uma semen-

te externa. Por fim, o campo da gerontologia estrutura-se como uma empress.

cujos interesses estio ligados ao Estado e cujos membros devem lutar pda conti-

nua expansao de suds fronteiras. A gerontologia vem de ama para baixo, encar-

nando-se aqua na pessoa do erudite americano que se encontra no quinta(e maid

elevado) estagio, enviando discipulos polo mundi a fim de difundirem a baja

O que torna esse manifesto assustador 6 a absoluta sinceridade com que 6

apresentado. Cowgill jamais cogita a possibilidade de que as sociedades nos es-

t6gios I e 2 possum elaborar teorias da velhice e do curso da vida igualmente
funcionais e reflexivas, mas d€izrenfes(contrariando o pressuposto geronto16gico

da universalidade); ou que os atom de nomear e profissionalizar os processor de

pensamento sabre a velhice - para n5o falar em atrelg-los ao Estado - possam ter
efeitos adversos sobre a vida dos idosos (contrariando o pressuposto geronto16-

gico do imperativo moral); ou ainda que o processo de produgao do conheci-
mento por ele apresentado fundamente-se em desigualdades politicas

A estrutura centro-periferia da gerontologia internacional mica evidente

no Questionario do Plano de Agro, que admite a universalidade do problema da

velhice e que o Estado 6 o definidor dos problemas e o agente das solug6es. A
vista de necessidades implicitas nas perguntas mant6m a hierarquia do
'desenvolvimento" geronto16gico, definindo o sucesso ou fracasso das respostas

vra
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locais sob o ponto de vista da implementagao da tecnologia geronto16gica oci
dental

2.9 - Se o }ah n&o tem um ceKtm de }esq%isps sabre a velbice, o Govemo

conte7@b a ossibihdade de estabeiecev um o mab disses centres?

4. 1 0 Gouerno adotan aig!£mapolf£ica deprote$ o aas cans midoms idasos?

7.2a XnarjaPor, id q%e qKais dos segaiptes sewigas & beH2 esiar sadat tgm

sid im km ntaMsPara os idosos?

msbt€nda$n :flirt

cetztms & residgn&a para idosos, dofa&s de seTa€oi de saab.

distdl2ai€io de ceiias b6s G para idoioi careKfes

MeigBes XmPais

@eil6es a Mfniflio
distdbKio & rozOm e owtmsitens l2dsicosPara o dojo carenfe

it£bes

a xflio Mm stick @afa !in eqa* comPras, b@ene e:ical)

sev'ages & hvanderb

semi€os volant&6os para os i&sos

promo! o de eventos e contatos so&ais

siste7nas de coniate }ek$6nico

O documento presume um Estado que, embora assegure a oferta de re-

cursos e servigos bfsicos a sous cidadaos, posse ester negligenciando o atendi-

mento das necessidades especificas dos velhos. Apresenta-se um universo geron-

to16gico ut6pico, cuba incomensurabilidade com a economia politica indiana ca-
racteriza o imperativo internacionalista tanto coma uma curva ascendente de
demands geronto16gica(garantindo-se a necessidade de uma infinita produgao

de discursos), quanto coma algo que esb a16m das possibilidades do Estado. Na

medida em que o velho 6 definido coma um con)unto de problemas urgentes

cujas solug6es sio ut6picas, o Estado pode legitimamente afirmar que Ihe faltam
os meios para qualquer intervengao significativa nesse campo '
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A colegao "Velhice na India:

A gerontologia indiana nio absorve passivamente o discurso internacio-

nalista. Nos textos e na prgtica institucional, as inadequag6es epistemo16gicas

s5o reinterpretadas de acordo com a constru$ao social local do velho e do corps

envelhecido. Focalizarei aqua dais livros: .Aging zn /7zdla, um suroq socio16gico

sabre velhos urbanos em Lucknow, escrito por K. S.Soodan e publicado em 1975;

e The .Aging ! z /ndfa, organizado por A. B. Bose e K. D. Gangrade e publicado em

1988. Nio surpreende que ambas as obras tenham o mesmo titulo, "A Velhice na
India". Entre outros livros recentes de gerontologia indiana em ing16s, acham-se

a colet6nea .Agizzg fn /7zdia, de 1982, e o volume Aging f z l?zdfcz, de 1987, assim

como algumas variag6es em torso do nome: Agf?tg {zz Solid/z ..Asia, de 1987, .Agitzg

itz colztenzpora y I zdfa, de 1987, .Aged in Jnd&, de 1989. Se concordarmos com a

observagao do ativista S. N. Kapur, de que antes dos anos 70 n5o havia velhice

na India, parece entao que dai em dianne nio houve nada a nao ser "\ elhice na
India

A repetigao 6 significativa, e a expressao merece an51ise. ".Ag£7zg" ("A Ve-

Ihice") implica algo universal, o objeto idealizado da gerontologia, que poderia
estar acontecendo fn India("na india). Mas a "india" n5o 6 universal. Usar a ex-

pressao "Velhice na India" 6 criar um oximoro. A india 6 um Outro a ser incor-
porado: a express5o sustenta uma relagao entre um universo totalizante e outro
subordinado. Existem poucas obras de gerontologia na India intitulados sim-

plesmente ".Aging". "Velhice", por si s6, n5o baste para articular a relagao do

Outro com aquelas obras.
/tzdjcz" ou "in /zzdfcz" 6, assim, o complements necessirio para as formula-

g6es geronto16gicas. As tr6s mais importantes organizag6es voltadas para os ve-
Ihos em Nova D61hi chamam-se Help.Age India, .4ge-Care India, e Age Aid India.

S. N. Kapur, fundador da segunda organizagao, descreve a g6nese do nome:

Em tudo o que se segue, a antologia de 1982, Aging I/z Soffrh Asia 6 freqtientemcnte
uma excegao, com sua ateng:io explfcita ao enraizamento dos ''problemas" da velhice nas

condig6es locais cxistentes, e ngo cm uma suposta Queda a parter de uma Idade de Ouro
gerontocrftica.

78



Ndo kd uel,hide n,a India: os uses da. gerontologict

)!be, o }iome a senate importaltte... Ea disse: "Qihe aqua, n Q K G

fenzos m nomze aFmPdah])ara esse t$o de o'rganiqagao. Vamps snit,
)ara aigilp! ! gar". Fopzos a t fesfaltra%te, a t£wz }arqKe, estioamos
reiaxando. Passeamos pele gra a . Fa$a jho, eslaoa a !oitece
3.nt&o ek sugeda aigt£ns Homes, ett s ged aigttns n0?7zes. i©, nods tm-
h, n2e keio esse nonze. Por que n&o Age-Car8Entao aaesceztanzos

india, ara dar }iwia espec©c%ao.

Como o batismo dos animais por Ad5o e Eva, esse idilio no jardim pro-

duziu uma categoria universal, tendo a "especificagao" lzzdfcz como adendo fun-
damental

HeZpAge India, a mais importante das organizag6es de assist6ncia social
aos velhos em Nova D61hi, 6 tamb6m a que mais explicitamente proclama a legi-

timidade dos universais da gerontologia internacionalista. Ela comegou como

subsidiiria de uma organizagao britanica, ]leZp.4ge, que se dedicava a difundir

pelo mundo a mensagem de cuidado aos velhos. Numb esp6cie de repetigao da
experi6ncia colonial, a organizagao indiana teve uma base inicial de Companhia

um punhado de assistentes sociais britinicos aventureiros procurando enfren-
tar os problemas dos velhos na india -, passou para a face imperial uma orca

nizagao em molded britanicos, sob comando ing16s -- e atingiu, por fim, a base
neocolonial -- uma organizagao sob comando indiana, mas ainda dependente da

inspiragao e do financiamento das HelpAge ocidentais. Na passagem de uma
ramificagao da .fieZp.Age internacional para a vida independente como .Heir.Age

india, a organizagao nio eliminou os lagos de depend6ncia para como o Ociden-

te. Acrescentando o ap6ndice "/ zdfcz", as liderangas das organizag6es de assist6n-
cia aos velhos, assim como os autores de livros de gerontologia, reivindicam a

autonomia local em relagao ao discurso internacionalista, mas reafirmam ao

mesmo tempo a subordinaSao epistemo16gica.

As publicag6es Velhice na india compartilham n5o apenas o titulo, mas
uma narrativa, que estrutura toda a investigagao. A crime da velhice 6 imfneztfe:

existem coda vez maid velhos, a familia extensa este se decompondo por causa

das "zag6es", e nio hg alternativas estruturais adequadas para enfrentar o novo
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problema dos velhos carentes. As solug6es devem provir da pesquisa geronto16-

gica e do desenvolvimento de instituig6es estatais de bem-estar nos molded oci-

dentais, que sejam sensiveis is particularidades da cultura e das condig6es lo-

Para demonstrar a crise iminente, os autores de Velhice na India ap6iam-

se exclusivamente em n6meros. Nio existem estudos de caso detalhados para

demonstrar a crime, nem anglises hist6ricas para documentar a mudanga. Nio ha

qualquer d6cumentagao da experi6ncia. Coma um g6iser, a crise jaz sob a super'

fide das coisas, sua forma explosiva n5o pode ser vista antes que se manifeste,

precisa ser inferida. A demografia projetiva 6 pasta, assim, no centro das preo '

cupag6es desta gerontologia. O texto maid antigo da colegao, o estudo de Soodan
sobre velhos urbanos de Lucknow, de 1975, comega com uma demonstragao

demogr6fica da problematicidade da velhice:

cats

ara os }mP6sitos dente sang, lada }essoa com 55 arcs camPtetos a @o-

I pesquisa joi foKsideraM idosa. Effa @ laqM wescc hqe %a ! dia a
lima taxa eqtiivaiente a 750 pessoasao aa, am o co Heros de toyo ao ana.
E.ssa taxa & cxes&mento € }rapavelmente resaltante do }robngamento da

fh aasPessoas em da& a an€ada. OsProbkmas cobcados oreste crescente

}fmere & ueibas, agara e &ojat m {sic), wfsafio sw ence lta&s, mats cede

.« «,..} /«£#? " (1975:1).

O livro comega por colocar "problemas", mas n&o os especifica, e sua refe-

r6ncia temporal 6 vaga: "maid cedo ou maid tarde". Aqui, os significantes princi-

pais s5o os pr6prios niimeros. Em toda a colegao Velhice na India, usa-se os da-

dos demograficos n5o come fonte de informagao suplementar, mas coma meio

de representar o significado da velhice e a condigao dos velhos.

Apesar desse impressionante crescimento nzfnzgrfco da populagao idosa na

India, Soodan revelar4, apenas no final do capitulo, que na mesma d6cada con-

siderada em sua pesquisa(1951-1961) a proporf o de velhos na verdade

'declinou ligeiramente, de 8.3% para 7,45% da populagao total". O uso da de-
mografia como conte de .legitimagao da problematicidade dos velhos a pr or1 6
seletivo. Soodan prossegue citando cifras que refletiriam um aumento proper '
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cional da populagao com mais de 55 anos nas pr6ximas d6cadas, mas this alga-
rismos novamente aparecem como confirmag5o do que ja estava dito. A maioria

das publicag6es Velhice na india cont6m capitulos sobre demografia cujo conte-
tido se repete. Praticamente todos os artigos da colegao citam estatfsticas demo-

grgficas a guisa de introdugao aos mais diversos t6picos; mas raramente avaliam

a magnitude e as implicag6es disses dados. O efeito da "onda grisalha" 6 anali-
sado atrav6s de parametros tais como "depend6ncia", pressupondo que a maio-

ria dos jovens trabalha e a maioria dos velhos n5o - afirmag6es que n5o se sus-
tentam na india. A16m disco, a id6ia de "depend6ncia" coco parametro de um

problema baseia-se em um conjunto de regras culturais e hist6ricas especificas

que afirmam que a autonomic define a identidade e que os individuos devem se

reponsabilizar pda conservagao da pr6pria autonomia. Os velhos dependentes
quebram essay regras e questionam esse jogs. A demografia torna-se o index da
?2robla71z/ztfqzze da identidade, cuja relevfncia 6 marginal para muitas familial in-

dianas. As anflises de gerontologia, estruturadas pda concepgao de que o pro-

blema da velhice 6 um dado, raramente indagam qual informagao demogr5fica 6

relevante e come deve ser interpretada.

Soodan constr6i amostras representatives das unidades dom6sticas da ci-
dade de Lucknow valendo-se de uma detalhada lists de dados residenciais, ocu-

pacionais, m6dicos, familiares e "emocionais" obtidos de seus informantes. Ele
usa esse dados para indicar que os velhos enfrentam miltiplas esp6cies de pro-
blemas: residenciais, ocupacionais, m6dicos, familiares e emocionais. A narrativa

indiana e os textos m6dicos elaboraram um arguments semelhante por diversos

mi16nios; mas isso n5o impede que Soodan vincule essas preocupag6es ao }zooo

problema da velhice. Ele reivindica dinheiro e assist6ncia profissional para todos

estes problemas sintom6ticos, sugerindo uma aposentadoria universal, maid
verbas para a pesquisa geronto16gica, implantagao de servigos de sa6de, asilos,

clubes, "creches" para velhos, servigos dom6sticos, entrega de refeig6es e a pro-

mogao de eventos e contatos sociais. Os documentos queixosos e sofridos de So-

odan s5o regis. Mas, em seu zell de correlacionar as quest6es indianas com o

problema internacionalista, ele produz um catalogo de necessidades tio ample,

quase tauto16gico, que reforga a equagao burocrftica entre gerontologia e utopia.
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A encarnagao de Velhice na india de 1988 desenvolve o mesmo conjunto
de temas. Sua sobrecapa alerta o leitor para o fato de que

) enuelbecimbnto papKhrionat es s! Per$cando lanka nos parses. desenuolui

dos qHanto em &sent;oMmenlo, dept amin $ao das texas de
natabdade

+ ..

monaliMde e ao aamenta & c@eaa ita de vida. lamb m na !naa as
a&meros absolatos e }mPor&ona s da aP &o com 60 ares e mak mostram

lima cdma asceK&Hte. Essen nzlmems sio m in&do da maWilwde da ewes.

E o aserenPen a , sobretaM arq e circa & metade deslaPQxla!aojlenen-
e aos estratos s6&o-econ6micos mats valneriveb.

Encontramos novamente a prova demogr6fica de um problema n5o-

especificado, o complements obrigat6rio("Tamb6m na india") e a legiHmagio
do campo de intervengao, na refer6ncia aos "estratos s6cio-econ6micos mats
vulnergveis". O protagonista 6 o velho carente, encarnado no campon6s que fi-

gure na capa do livro
Entretanto, a divis5o no objeto da gerontologia 6 evidente. O volume ba-

seia-se nas atas de um semingrio promovido conjuntamente pelo Citfzezz DezleZo-

pnienf Society e a Associafzorllor Senior Citizens, sediada em Bombaim (etta alEima
n5o inclui no nome o apendice "£n l7zdia", mas se apresenta como "a sucursal

indiana da fnferna£fona£ 4ssocia£fon Jor Senior Ciflzens sediada em Los Angeles")

O semin6rio foi financiado pda Frfedrjc/z Nh&t77zalzzz Fozfltdation. da Alemanha,

dedicada a f6 expressa por Neumann no "individuo autoconfiante". Os artigos
do volume - a medida que passam das sensibilizag6es e exortag6es genericas

para as propostas especificas destinadas aos dois objetos da gerontologia -- su-

p6em individuos e families dotados de recursos suficientes para manter asilos
subsidiados e freqtientar clinicas geriatricas, com o desejo de se identificar como

cidadios idosos" e partir para a atividade politica em defesa de deus interesses

Os artigos voltam-se, enfim, ao aposentado ou cidadio idoso, e nio ao velho
carente usado para legitimar a publicagao

Conforme observe C. Subrahmanium: "Entre os velhos h6 dual categori-

as. A primeira consiste de homens aposentados da vida ativa -- do servigo go-
vernamental e de outros setores organizados. Deve-se estabelecer organizag6es
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que utilizem os servigos disses cidadios idosos". Apresenta-se o aposentado
como homem e ativo, e sua presenga exige o estabelecimento de organizag6es

geronto16gicas. Em contraste, "deve-se abordar de forma diferente aqueles que

se tornaram fracos e incapazes". Para estes, "a familia, coma instituigao, deve
desempenhar um papel crucial no cuidado dos velhos" (1988:vi) Os desprivile-

giados convertem-se discretamente em idosos frggeis, uma figura neutra, do
ponto de vista do g6nero, que nio leva a promessa de um novo desenvolvimen-
to institucional, mas ao velho recurso a familia - cujo declinio terminal 6 subita-

mente esquecido - sem qualquer mengao ao patrocinio do Estado.

O segundo componente bisico da colegao Velhice na india, ao lada da
demografia rotinizada, 6 uma elaboragao sobre o declinio da familia extensa. O

prefacio do Ve//lice 7za India de 1988 comega com refer6ncias a crise demogr6fica e

a Assemb16ia de Viena e prossegue assim

Segundo a tradig o eti$osa e cn£iitra , os veibes desfmta?n de !tat s e elam

aa sodedade ?hana... ]Sa same ajamiiia exiensa era a adr&o comum,
:am a cbege da jamflia gaqaBdo de wifas e m4ansabiii&des e eld#nda obe-
di€ncia e w9eifo.

Entretanto.

Sob o imiaao M B voiwgao Inaastria}, a sis €ma da ja?n£lia ex elsa ei
ezlz valor. atssoltilao.

Subrahmanium, por6m, como vimos, continua a invocar a familia como

resposta is car6ncias do velho desprivilegiado, enquanto reivindica instituig6es

geronto16gicas para o aposentado. O uso da imagem da familia extensa devasta-

da 6, pois, tamb6m seletivo. Mas, como o objeto real da maioria da colegao Ve-
Ihice na India 6 o aposentado, as refer6ncias ao declinio da familia extensa s5o

onipresentes. Em outro artigo da publicagao de 1988, uma anglise socio16gica do
conflito intergeracional admits que a famflia pr6-moderna era uma "unidade
social e econ6mica auto-suficiente, o centro do universo para todos os seus

membros, grbitro das decis6es importantes na vida" e assim por diante (ibid, 27).
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A famflia "tradicional" 6, pris, concebida idealmente como uma unidade

Indivisivel, livre de conflitos e independente das conting6ncias de tempo e espago

Tal concepgao n5o 6 uma representagao acurada da hist6ria da familia na socie-

dade indiana em gerd, nem da tradigao hindu em particular. Uma Idade de
euro 6 admitida, sem crrtica e sem reflexao, conforme o tratamento que a teoria

da Velhice e Modernizagao costuma dispensar is outras tradig6es hist6ricas.

Exortag6es normativas a honrar os pais, e a piedade filial demonstrada por ati-

tudes exemplares, como as de Rama ou do. devotado filho Sharvan Kumar, s5o

apresentadas como evid6ncias de uma sociedade gerontocratica sem ambigtii-

dades. A forte tradigao gerontof6bica dos registros textuais s6nscritos, as elabo-

radas descriq6es da decrepitude e humilhagao do corpo envelhecido nos Puranas, a

6nfase m6dica na evitagao da velhice presente em todd a terapia Rasayana, o uso

da figura do velho em textos budistas e 6picos como sinai da fa16cia materialista
na sua forma mais pat6tica - tudo isso 6 desprezado nessas leituras. Fechando-se

a investigagao a riqueza e complexidade do ritual e do texts como respostas a
velhice -- em vez de meras recomendag6es -- e vendo a hist6ria da familia apenas

como um processo de dissolugao, a gerontologia nega-se a user essa hist6ria em

sua pr6pria criagao.4 Com o passado enclausurado, a disciplina parece obrigada
a recorrer aos modelos do Ocidente para interpretar o presente Decaido.

Gerontologia como critica

A constante reiteragao da Familia Extensa como a principal figura da ge-

rontologia indiana diante da diversidade hist6rica e contemporanea significa

maid do que a dominag5o de uma @fsf nl neocolonial e a hegemonia do aposen '
tado como o efetivo objeto de anglise e intervengao da disciplina. A repetigao
infinite da narrative da Queda sugere que cotzf6-Za 6 um ato de poder. A verdade

que a gerontologia transmite 6 mais performativa do que mim6tica.

O livro de Tilak, Re/fgfo/z a/zd aging i/z f/ze /nd/an //'adi/fon (1989), 6 a excegao signing

cauva.
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Para situar o poder do ato de costar, passe do catflogo aberto de signifi-
cantes da narrativa para a sua estrutura metonimica. A reiteragao da narrativa

lembra o que Roland Barthes chamou de "obsess5o enumerativa", que apontaria

um "vicuo" para a16m da linguagem(1976:6). Se a hist6ria da queda da famila
indica uma lacuna. que a elaboragao "obsessiva" busch preencher, precisamos

examinar a narrativa a partir dos v6cuos que ela exp6e. A an61ise proppiana do

conte popular virg em nosso auxilio. O modo como Propp trata a "estrutura
universal" do canto popular champ-nos a atengao para os deslocamentos e as

transag6es que ocorrem no interior da narrativa. Propp traga a seguinte morfolo-

gia:(1) a vitima 6 raptada de seu lar;(2) um herat(a pr6pria vitima ou um sal-
vador)(i) 6 testado e paisa no taste,(ii) recebe presented magicos de um doador

e (iii) localize a vitima; (3) o her6ie o vino raptor lutam, at6 este ser derrotado;

(4) o her6i6 recompensado e se casa(Propp, 1968).

Na narrativa geronto16gica, a vitima freqiientemente 6 o velho, mas, ge-

ralmente, 6 uma presenga vaga em primeira pessoa. que podemos chamar de

auto-identidade(seO. Os autores dos artigos da colegao, ou as centenas de pes-

soas de clause media que me relataram o Declh\io da Familia Extensa em entre-
vistas, confundem sua pr6pria voz narradora com a figura do velho-vitima.
Ele" ou "ela" imediatamente se torna "n6s": "n6s n5o teremos maid o apoio

dos filhos; nossas familias estio se dissolvendo". O que este em jogo n5o 6 ape '

nas o seqtiestl:o da velhice, mas da auto-identidade de quem narra.

O seqtiestro revere-se a perda do estado de integridade e perfeigao marca-
do como a Familia Extensa. O ato de narrar implica que a vitima/narrador expe '

riencia como uma vio16ncia a distfncia dense estado de perfeigao. Nas narrativas

orais o vino raptor freqtientemente 6 a modernidade, mas, maid geralmente,

aparece coma "o Ocidente"; na colegao Velhice na India, este 6, claramente, o

vi15o. O ponto de partida da seqti6ncia temporal da narrtiva localiza-se assim na

agro violenta perpetrada pele Ocidente-vi15o.

Considerar que a insist6ncia anti-mim6tica da gerontologia indiana na
Queda 6 apenas fruto da conspiragao da gerontologia internacionalista ou uma

par6dia do paradigma velhice-e- modernizagao/ significa desprezar a centrali-
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dade do Ocidente como o vi15o da narrative. Conforme notou Susie Tharu, num

contexto diferente:

g$1r qae ... a coKspiralao sqla ama caractedqag o {alat a a&q ah do

que econ € deixara natawqa contestat66a dos dkc sos s baltemos esc@ar

;omo ai£ro$RO brent e as$roslaQas & en ira te hca.

Deve-se portanto ser sensivel is

s buers6es, elabarag3es, bibid qa$6es, irangbnf71agaei, realinbamenios e rea

propvial6es qHe acawem KG disc :a apasidonal" )989. \23)

A gerontologia na India afirma, portanto, a percepgao de sua diferenga a

parter da polaridade India z;s. Ocidente. Seu panto de partida 6 a superioridade
moral da identidade indiana, representada como uma grande e envolvente fa-

milia. A continua invocagao do ideal de familia extensa subverte os discursos

internos e externos da identidade indiana inferiorizada.

Na interpretagao c15ssica do que 6 a India, a aldeia aparece como o lugar
da ess6ncia indiana totalizante, marcada externamente pelo despotismo e inter-

namente pda hierarquia e a dominagao patriarcal.s A insist6ncia na essenciali-

dade da Familia Extensa opera uma transformagao nessa leitura: 6 a familia - e

nio mais a aldeia ou o "sistema de castas" - que se convene no lugar da identi-

dade pessoal e coletiva. As relag6es internas da familia n5o s5o pensadas como

rigidas, tenses e friar, mas sim flexiveis, estiveis e calorosas.' A familia extensa

sven Inden (1990), para uma discuss:io da aldeia como o locus da ess6ncia da identidade
indiana.

Estabilidade, valor e lluidez sio termos carregados na indologia americana contempo-

rfnea. Pods-se interpretar a narrada famflia e sua Queda atrav6s do ''cuba constituinte
te6rico hindu '', de McKim Marriot (1 989). Nas perspective "etno-socio16gica" de Martial, a
famflia extensa ideal serf caracterizada por um estado dc transitividade (estabilidade,
coer6ncia, d/tcz/'/zta), n5o-reflexividade (valor, mutualidade, paixao) e simetria (fluidez,
bondade, beneffcio); sua Queda 6 um movimento em diregao a uma crescente instransiti-
vidade (instabilidade e ad/za//7za), com consequence aumento da reflexividade (egofslno
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representa uma alternativa poderosa a identidade inferiorizada que Ashis Nan-
dy afirma ser a heranga permanente do colonialismo. Sua elaboragao sustenta
uma identidade oposicional, permitindo recuperar uma experi6ncia considerada

aut6ntica. A "perda" dessa ess6ncia indiana identificada com o ideal da Familia
Extensa, que se di na seqti6ncia temporal da narrativa, n5o 6 uma constestagao a

sua autenticidade. A narrativa, embora registre a perda, afirma reiteradamente a

equagao entre a auto-identidade indiana e a Familia Extensa. O Declinio 6 menos

uma perda do que a sobreposigao de uma alteridade inaut6ntica.
A narrativa do Declinio da Familia Extensa sanciona a ess6ncia aut6ntica

do ser indiana, transformando uma identidade fragmentada e inferiorizada. Mas

isso afeta somente os individuos da elite e das classes medias, para quem s5o

relevantes as perdas psico16gicas relatadas por Nandy. Nas in6meras entrevistas

que fiz com individuos e famflias de diferentes classes em Varanasi, no norte da

India, pude molar que o apelo da narrative este virtualmente ausente nas discus-
s6es sabre velhice entre as familial de classes populares.

Mesmo entre os que s5o sensfveis a cdtica fornecida pda gerontologia in-
diana, a subvers5o da unidirecionalidade do discurso internacionalista 6 apenas

parcial. De um lada, ocorre uma invers5o parcial da narrativa implicita na visio

de Cowgill(a ignorancia nativa coma vilas, o geront61ogo internacionalista homo

her6i); o Ocidente assume o papel de vino. O her6i, por6m, passe ser o geronot6

logo indiano, que se valero de um presente m6gtco para derrotar o vino. O presen '

te 6 a tecnologia geronto16gica, e seu doador 6 o geront61ogo internacionalista. O

cato singular no condo de ladas geronto16gico 6 que o vino e o preceptor m6gico

s5o a mesma personagem. Embora a narrativa assinale originalmente a inade-
quagao radical da experi6ncia ocidental, a pr6pria diferenga real produz uma
preceptoria que admite a aplicabilidade universal da epistemologia geronto16gi-
ca ocidental. A medida que a narrativa prossegue, o paper do vi15o desloca-se do

Ocidente para o Governo indiano. A colegio Velhice na India deixa-nos justa-
mente no meio da hist6ria: o her6i possui agora os meios m6gicos para resgatar

e autonomia geracional) e n8o-simetria (o rompimento dos lagos fratcrnais e do sentido
de beneffcio comum).
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a vitima raptada, mas deverf enfrentar novas provag6es, pois precise ainda con-

vencer o pai real da vitima(o Estado) a consentir o matrim6nio. Ficamos na ex-

pectativa de que o rei enfim ceder6, e a vitima poder6 viver feliz para sempre '

s6 que n5o maid por sua pr6pria conta, e sim eternamente submetida a autorida-

de marital da gerontologia temperada com a magia ocidental.

A gerontologia indiana, ao postular o declinio de um estigio ideal de fa-
milia extensa, marca sua diferenga essencial em relagao ao Ocidente, mantendo a

'ess6ncia" da India --olde ser velho n5o era problema -- isolada das agnes da

hist6ria, concebida como uma progressive alienag5o daquela ess6ncia original.
Essa Hist6ria exteriorizada implica a passagem de uma Idade de Ours, quando
os velhos nunca haviam experimentado o trauma da velhice, para o presente -

quando as falnilias se dividem, as gerag6es competem entre si polo controle da
autoridade e dos recursos, o corpo vivencia a debilidade fisica e a mente elabora

com dificuldade essas mudangas. Esse movimento nunca p6e em questao a es-

sencialidade da familia ideal coma fonte da identidade superior.

A gerontologia indiana, embora deja bem-sucedida como tecnologia de

produgao de identidades, n5o vai a16m de afirmar que a complexa experi6ncia
contemporanea dos velhos indianos significa a antitese do tudo aquilo que defi-
niu como identidade indiana aut6ntica. Enquanto elabora o car6ter inaut6ntico

dos infort6nios na velhice, a discipline permanece alheia a riqueza das prfticas,

texton e tecnologias da tradigao sul-asi6tica e da India contemporanea. Em duas

das quatro instituig6es cujo surgimento descrevo a seguir, os ativistas logo des-
cobrem que a gerontologia americana nio funciona. No entanto, des n5o retor-

am aos modelos e epistemologias locais, pois sua narrativa da Qaeda elimina
dais alternativas. Contrariando a 16gica da narrativa da Familia Extensa, os ati-

vistas acabam concluindo que o que esb errado em sua prftica n5o 6 a geronto-

logia nem sua implementagao, mas sim a natureza errftica de seu objeto: o velho
indiana. Em iltima anflise, ao conservar a obsess5o com a familia extensa e seu

declinio, a gerontologia-na-india nio s6 permanece incapaz de abordar a ex-

peri6ncia da velhice, como ainda deve entender esse fracasso como evid6ncia da
identidade inferiorizada
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A associagao voluntfria

/:ieZp48e Indlrz e suns irm5s menores, Age-Care India e .AgeAfd Imam, est8o

entre os grandes apologistas da necessidade de reagir a Queda. Focalizarei aqui
.4ge-Care lzzdfcz e seu fundador S. N. Kapur.' Kapur foi treinado como assistente

social, mas seu interesse especifico pda gerontologia despertou durante os anos
em que viveu pr6ximo a estagao montanhosa de Mussourie. com sua vasta co-

munidade de expatriados.

Five cantata f m ak?xs estrangeiros dKdpalmen e no te amehcanos,

deus ayer-- }orqae MKssoarie 6 self qaaRe!-general. ERt&o Q qne accntecea:
el{ costamatla anamar com eks !iterat a sabre asihs e outras medi&ts de se.

Wdda& soda Para a velbice no exterior. E.a cost mafia tamb6m contatar
mbaixad para Gnsegaif esse !i eTatHTa, efai me ntewssan&... E% enid:
este € 1im novo campo e ama area quito }ertinente, trabalbar com os idoscs,

q e na recebem idados em nossoPa£s'.

Na entrevista que estou citando, Kapur prossegue apresentando um
quadra sombrio das condig6es de vida da maioria dos velhos na india. O fluxo

narrativo aqui nio vai da percepgao do problema para o exams das solug6es
que outros descobriram; em lugar disco, 6 a admiragao pelo Outro que conduz
a percep95o da falta de provid6ncias em "casa '

'Casa", para Kapur, 6 a India como um todd: rural e urbana, mulheles e

homens, ricos e pobres, setores organizados e desorganizados. Ele visualiza os

ativistas do Age-Care como uma esp6cie de "Panteras Grisalhas", despertando
a consci6ncia das massas idosas indianas e convertendo-as num ex6rcito. Uti-

liza uma linguagem militarista, de lukas e campanhas, e se considera "uma
pessoa que se fez por si, fazendo seu trabalho e carregando sua bandeira.

Apesar da imagem de um movimento organizado para a erradicagao de

um mal em toda a india, as origens e o raio de agro da associagao s5o bem mais

limitados. Foio pr6prio Kapur quem primeiro saiu em busch de uma causa, diz
ele, porque

Os nomes de Kapur e de outros homens e mulheres entrevistados foram alterados
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E tiKba coKdigaes. Porqae ag rc9onsabiliMdes com minba jam lia n a

Cram grants, ea tinba c08di€6es e tinba tempo {amb6m.

Seu primeiro projeto foi organizar um asilo. Embora Kapur e deus com-

panheiros n5o tenham conseguido o terreno que ambicionavam e foram obriga-
dos a abandonar o plano, sua opgao por um asilo -- exemplo admirfvel da prgti-

ca geronto16gica do Ocidente -- 6 digna de nota. O asilo, que devia ser construido
na cidade de Dehradun, nio se destinava is vi6vas pobres nem a outros velhos

carentes - os destinatgrios tradicionais da caridade para velhinhos -, mas sim

para os aposentados maid ricks que n5o eram bem-vindos em suas casas, ou
achavam diffcil viver com os filhos. O abismo entry a ret6rica de agro radical de

Kapur e os pretensos beneficifrios de seu primeiro projeto replete a mesma dua-
lidade presente nas coleg6es Velhice na india

Enquanto a ret6rica Kapur soa sincera e profunda, outro ativista, funda-
dor da Age Aid India, reconhece abertamente que sua organizagao nio foi cons-

tituida para ajudar os pobres e carentes:

Os carentes recebem assist 8da & Gouerno... Mas os velbos qHe {6m casa,

qlf sio de clalfe media, modem webber apes"jaclaria e oaths ben$cios,.mm
nio !am condi£3 s#sicm neon [apadda&i de desfrK16-1os. Essen pelbos sia in-

Pisfpeis. }qi#:guam ibis cld atenlao.'' 8

Das tr6s organizag6es de auxflio aos velhos sediadas em Nova D61hi, Age
Aid 6 claramente a menos preocupada com os velhos carentes, pobres, rurais ou

do setter informal, e aquela cull ret6rica maid corresponde a pratica. Age Aid n5o

disfarga seu objeto, mas o escolhe: se recuse a atender is necessidades dos velhos
carentes, sem desconhec6-las. Curiosamente, das tr6s associag6es, Age Aid 6 a

menos conscientemente modelada pelts padr6es das instituig6es ocidentais. Sua

documentagao utilizafreqiientemente o nome da organizagao na lingua panJabi,

Birdh Sahaara", tanto quando o ingles, e n5o surpreende que no vern6culo deja

Esta entrevista, c as que se seguem, forum construrdas mais a parter de notas do que da

transcrigao de l:itas gravadas.
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desnecess6ria a "especificagao" "Birdh Sahaara India". Uma organizagao co-

mandada por sikhs, numa 6poca em que a identidade sikh n5o padece da escassez

de significantes, Age Aid incorpora refer6ncias ocidentais e indianas em seu es-

tatuto e pratica: sua narrativa de origem revere-se tanto is agnes exemplares dos
Petits Freres des Prz zo es, de Paris, quanto dos gurus sikhs Nanak e Amor Das.

O empreendimento seguinte de Kapur e seu 4ge-Ca7'e voltou-se especifi-

camente para os velhos das classes inferiorcs: um "check-up m6vel" para os ca-
rentes de servigos de saxide. A especificidade de classe do empreendimento, po-

r6m, teve mais sentido na auto-representagao de Kapur e seus companheiros do

que na pr6tica

Usamas a Se to de 6nibHI & Napa Daiei, }orqKe Bao f nha??zos safra
meld ae ! aaQode. Eramos e$et Damtnle coho os dontores tie antes cheeses.

FiWmos t M ornossas r4d }eniai.

A invocagao da imagem do servigo de saiide popular de base rural, para

qualificar as interveng6es do grupo em bairros acessiveis peta maioria das linhas
de 6nibus urbanas da capital indiana, sugere que a est6tica da mobilizagao enco-

bre a dissimulagao dens quest6es relativas a car6ncia.

O check-tfp limitava-se a um teste de pressao arterial. No norte da India, a

pressao arterial(freqtientemente designada por B.P.) 6 um elements fundamen-
tal nas narrativas de classes medias e altas sabre velhice e sa6de. Acredita-se que

os homens t6m tend6ncia a "B.P alta" (enquanto as mulheres t6m "B.P baixa"),

e "B.P. alta" liga-se riscos da tensio associada ao sucesso pessoal ou profissional.
Nas narrativas de classes populares sobre doengas na velhice, a B.P., quando

aparece, 6 acess6ria, pois na compreensao do corps envelhecido pobre as quei-
xas relativas a dist6rbios cardiovasculares n5o s5o t5o significativas quanto as

v6rias manifestag6es de "fraqueza".' As queixas de debilidade fisica" que Djur-

feldt e Lindberg (1980) descreveram como um coerente "panorama da mis6ria

Minhas descobertas sabre os modelos explicativos e das narrativas de B. P. alta e B. P.
baixa estio baseadas primordialmente no trabalho de campo em Varanasi de 1988 a
1990
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(ver De Souza, 1981:42) ancoram a experi6ncia subalterna da velhice. lsso su-

gere que a linguagem da B.P. -- a linguagem dos riscos da acumulagao, da neces-
sidade de equilibrio, das ameagas internas ocultas que demandam vigilancia
constante e "check-ups" - replete um esforgo preventivo deslocado. Em contras-

te, a linguagem da fraqueza traz a tona temas como o trabalho 6rduo executado

pelos velhos, a subnutrigao e outras formas de privagao que poderiam ser valio-

sas para uma gerontologia mais receptiva a experi6ncia.'" No entanto, conforme

Kapur:

5entanios, &d&mos qae &viamos acer &sscjeito Para a&n$r a blicoe
dRndir a nossa coKsci€nda dmca iva entry as maxim... ib pessaas e am ig

noranfes. EZa nio sabiam.

O objetivo tornou-se convencer os velhos pobres de Nova D61hi de que
deviam se preocupar com sua pressao arterial

Quando os check-laps comegaram, pdas mas movimentadas de Nova
D61hi, dubs coisas surpreenderam os voluntfrios da Age-Care. Em primeiro

lugar, dentre os transeuntes que se submeteram ao c;lech-up, poucos tinham
pressao alta:

I/oc jtcada SHllwsa mKitai estauam 6 imos1 4s plssom mats rich, co-
me &a%tes oa homers & %eg6do, ttdo & bam at€tl6s;BIBS s o m sPnPe%sos

a essay colas. .As pessoas qKe viRbam n nca batliam si& examinada.s. Des
;obdmas ent o qte essay }essoas, em gerd!, K&o tinbam whites roblemas.

?orqHe e am trabalba&resh'again, capaqesde st$a artodo Q t$o & Tess o
e esTorgo.

o O risco em sugerir que a gerontologia delia se fundamentar em quest6es bfsicas de
recursos e nutrigao - isto 6, no fato da pobreza generalizada - 6 reduzir a gerontologia a

pobreza e, dense modo, efetuar ironicamente o mesmo apagamento da experiencia dos
velhos de classy inferior que sugeri ser caracterfstico da pratica geronto16gica. Reotmo a

esse problema adiante, ao considerar o que deveria acarretar uma gerontologia indiana
alternativa.
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Em segundo lugar. os poucos casos de press:io alta detectados n5o forum

em pessoas idosas, mas na faixa dos 30 ou 40 anos:

Naqweh boca tl6s n&o &scdmin&vamos, }'orqiie }oaamos n o eticontrar
}iwci }'essoa i&sa na rua.

lsso n5o foi, em restrospecto, uma grande trag6dia. Afinal, Kapur con
cluiu que

n&ase o ejaWe m itoPeosveihos, arqwe eksj tmm !!$!osProblemm.
Se c$!idarmos M g$ qao mali javem, estawmos jane $ m trabalba mltila
&ti!Para a so&edade.

O projeto 6 apanhado em meio is interpretag6es conflitantes de seu obje-

to. Por um lada, uma intervengao destinada aos corpos mais ricos indica uma
boa sadde inesperada entre os pobres e confirms que o apagamento do objeto

nio 6 imoral; crit6rios mais evidentes sio desprezados. Por outro, uma interven-

gao localizada, num espago atravessado por corpos mais jovens, afirma a irrele-

vincia do velho como objeto geronto16gico. Kapur considerou que os check-ups

de pressao arterial, interveng6es na rua e campanhas que discriminavam a idade

eram medidas inadequadas em Nova D61hi. Todavia, em lugar de redefinir o
Instrumental geronto16gico, ele p6e a culpa do fracasso na inadequagao dos ve-
Ihos das classes populares em si mesmos. Coma trabalhadores, "podiam super'

tar todo tips de pressao ou esforgo", e assim Kapur - fazendo eco a Darshan
Singh - legitilna a restrigao do auxilio aqueles segmentos da populagao de Nova

D61hi para os quais a press5o sangiiinea 6 um sinai critico de debilidade e malta
de controle. E se "n5o se pode fazer muito pelos velhos", 6 porque a pr6pria ve-

Ihice (e nio a gerontologia) tem defeitos demais. A situagao de superioridade do

geront61ogo local leva-o da condigao de m6dico itinerante a negagao dos pro-
blemas da clause trabalhadora; a situagao de subordinagao internacional do ge-

ront61ogo indiano levi-o da condigao de Pantera Cinzenta a negag5o da possibi-
lidade de intervir. Assim s5o os paradoxes das [clJassociag6es de volunt3rios em

busca dos que s5o dignos de sua atengao: assist6ncia m6dica itinerante para as

classes medias, prevengao a velhice para os jovens.

93



Lauren.ce Co/ten

A clinics geriatrics

Ao abandonar a geriatria para velhos em favor de uma "geriatria" pre-

ventive para adultos mais jovens, Kapur faz eco a um deslocamento nas repre'

sentag6es acad6micas e comerciais correntes em torno das respostas da medicine
indiana tradicional a velhice. Rasayana, alquimia classica, 6 um dos otto ramos

tradicionais da medicina Ayurveda, e este ligada is terapias para a longevidade.

Desde o s6culo passado, com as tentativas de legitimar a medicina Ayurveda

mapeando-se cada um de seus termos e conceitos com as categorias biom6dicas
e tradicionais do Ocidente, a terapia Ramayana foi rotulada como "geriatria indi-

ana". No entanto, embora fossem prescritos para prolongar a vida ou alcangar

poderes frsicos e mentais extraordin5rios, os t6nicos Ramayana e outras terapias

regenerativas da medicina Ayurveda sio freqiientemente consideradas inconve-

nientes para os idosos, em raz5o de deus efeitos altamente purgativos ou em6ti-

cos. Um grande erudito em terapia Rasayana, R. Fi. Singh, da Universidade
Hindu Banaras, assinala tanto a dificuldade de se chamar Rasayana de geriatric

quanto as propriedades psicoativas de muitas drogas Ramayana, ao declarar que

Rasayana n5o 6 geriatria, 6 psiquiatria
O arguments de R. H. Singh baseia-se na maneira ambigua como, nas

tradig6es m6dicas e narrativas clfssicas da India, se constr6io compo envelhecido

como um objeto m6dico legitimo. As descrig6es das fantisticas curas da terapia

Ramayana -- o epis6dio c16ssico 6 o do sibio Chyavana, de culo rejuvenescimento
deriva tradicionalmente o t6nico Rasayana Chywanprash - sio tio freqtientes

quanto a sua caracterizagao como panac6ias in6teis. O que esb em jogo 6 bem
ilustrado na compilagao de contos do s6culo ll de Somadeva, o Kathasaritsaga-

ra, na hist6ria do rei Vinayashila. Este rei quer ser eternamente jovem; babe que,

enquanto for jovem, seu reins sera pr6spero e feliz. Quando Ihe aparecem os
cabelos brancos, o rei convoca os ministros para que Ihe providenciem um t6nico

para a longevidade. Os ministros hesitam, aconselhando-o que nessa idade n5o

se pode mais encontrar tal rem6dio, que os m6dicos que prometem acabar com a

Entrevista, fevereiro de 1989
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velhice n5o passam de charlat5es, e que as mudangas fisicas da velhice n5o de-
vem ser vistas coma declinio, mas como uma autotransformag5o e um caminho

para o conhecimento. O rei, por6m, n50 shes da ouvidos e manda chamar o dou-
tor Tarunachandra, um m6dico fraudulento que Ihe prometera a cura da velhice.

O m6dico trance o rei num porno escuro e Ihe administra fortes purgantes, que o

debilitam; por fim, o m6dico mata o velho rei, p6e em seu lugar um rapaz de

feig6es semelhantes, e a hist6ria continua.
Permanece contestada a moralidade da intervengao geriatrica. Na sess5o

sobre terapia Rasayana, durante o encontro da Associagao Internacional para o
Estudo da Medicine Traditional Asiatica(IASTAM), ocorrido em Bombaim, em

1990, a possibilidade de rejuvenescer pessoas idosas(definidas em oposigao as

de meia-idade) foi uma questao central e n5o resolvida para os debatedores.
Tanto na hist6ria de Somadeva coma no encontro de Bombaim, os m6dicos que

tinham interesse nas dispendiosas transformag6es da terapia Rasayana estavam

seguros de sua aplicabilidade geri6trica, enquanto outros estavam mais preocu'
pados com as conseqti6ncias

Atualmente, a terapia Ramayana 6 um grande neg6cio na india. Antincios
do t6nico Chyawanprash foram apresentados semanalmente na televisao, pre '
cedendo os capitulos do 6pico Mahabharata, talvez a s6rie de TV de maior audi-

6ncia na hist6ria. O t6nico percorreu um lingo caminho, desde os dias do s3bio

Chyavana. Em nova embalagem -- adotando um nome de sonoridade mais
'mocha", Chyawanshakti- 6 um produto dirigido para jovens executivos atare-

fados e bem-sucedidos, bem como para as donas de casa aflitas, lutando para

que os filhos exaustos passem nos exames escolares. Figuras de idosos saudiveis

freqtientemente aparecem nesses andncios, mais como simbolos do vigor alme-

jado pelos jovens consumidores de Chyawanprash, do que como signos de debi-
lidade senn anterior ao uso do t6nico. Os corpos envelhecidos s5o invocados

como exemplo, nio como objeto de tratamento: o corpo envelhecido, mas sau-

d6vel, vende drogas que se destinam a corpos jovens enfraquecidos. E, nio obs-
tante o decantado "declinio da familia extensa", os corpos envelhecidos funcio-

nam como sinais de halide e vigor no mercado da debilidade fisica, representan-

do o poder da familia. Outro produto, denominado 30 Plus, combina Ramayana
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e ginseng, a novissima droga do rejuvenescimento, valendo-se de um insisten-

te apelo de marketing dirigido a rapazes e adultos de meia-idade que se sentem
coma "velhos". O laborat6rio farmac6utico himalaio, especializado na prepara-

gao de produtos da medicine Ayurveda de acordo com padr6es biom6dicos e
formatos simb61icos adequados, langou recentemente uma nova mistura

Rasayana em pilulas, chamada Geri-forte. Mas, ao contrgrio do que sugere o
nome, o mercado primordial desse produto sio homens jovens ou de meia-idade

sofrendo de impot6ncia ou outros sintomas associados a perda de semen.

A conclusio de Kapur - de que interveng6es geronto16gicas funcionam

melhor para os jovens -- revela-se, assim, mais do que a mera ironia das contra-
dig6es que definiam sua pr6tica militante. Replete todd um universo moral onde
os velhos se mant6m como scones do bem-estar na familia e resistem aos desafios

do tempo. A sa6de simbolicamente conservada do velho poderoso -- a forma
oculta no an6ncio do t6nico Chyawanprash -- 6 ameagada pda exposigao do

corpo envelhecido a um olhar clinico dpvastador. A medicalizagao, mesmo com

deus efeitos potencialmente ben6ficos, contesta a imagem construida do velho-

icone. Paga-se um prego alto para manter elsa atitude de resist6ncia: o militante

Kapur abandona os velhos, e as familias tendem a desprezar as solicitag6es dos

parentes mais velhos por cuidados m6dicos. O respeito performativo aos velhos-
icones nio 6 necessariamente a permissao para que des mantenham o controle
sabre o$ recursos familiares. Argumentei, em outro trabalho(Cohen 1989), que

esse respeito esb mats freqtientemente correlacionado com a periferizagao ativa
dos membros maid velhos da familia. Mas a resist6ncia de elaborar a figure do
velho doente fundamenta-se tamb6m na percepgao de que a geriatria desumani-

za tanto quanto cura.

No Ocidente, a geriatria estrutura-se como um paradoxo. Sua ideologia

enfatiza que "a velhice 6 normal". Esse crenga - que se repete na gerontologia
ocidental com a mesma insist6ncia que a gerontologia indiana se refers ao Decli-

nio da Familia Extensa -- sugere uma obsessio enumerativa paralela. No caso

ocidental, o vgcuo negado na repetigao, e todavia presente, 6 a diferenga funda-

mental entre velhos e jovdns imaginada pda epistemologia geronto16gica. A ge-

riatria 6 o palimpsesto do normal e do pato16gico, uma tentative de reconstruir o
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compo envelhecido como se fosse igual aos outros corpos, mas mantendo-o eter-

namente isolado numb disciplina pr6pria. A velhice, reafirma continuadamente
a doutrinagao geriatrica, 6 um cato normal. Ela deve ser distinguida da doenga.
que 6 anormal mas potencialmente removivel. No entanto, a pr6pria exist6ncia

de uma discipline distinta cujo objeto s5o pessoas idosas e geralmente contradiz

o dogma. Velhos s5o doentes, freqtientemente bastante doentes, de modo que

merecem uma disciplina a parte. Na formagao m6dica e na prftica hospitalar, a
fain e as interveng6es da geriatria est5o carregadas de ironia.

Este paradoxo, a ambigtiidade que a gerontologia cria em torno de seu
objeto, 6 bastante revelador das cultural europ6ia e americana, nas quaid a disci.

plina se formou. A velhice 6 isolada, porque o compo envelhecido representa uma

ameaga a negagao bem-sucedida da morte. A velhice 6 normalizada, porque o cor-

po envelhecido dependente representa uma ameaga a ret6rica de individualismo e

auto-sufici6ncia, ao pressuposto de que as pessoas s5o ou podem se conservar
saudgveis e tomar conte de si mesmas. Ambos os movimentos, de negagao da

norte(do qual se segue a periferizagio dos corpos envelhecidos implicitamente

doentes) e de equiva16ncia dos corpos (do qual se segue a negagao da velhice

coma doenga ou um fato fundamentalmente diferente), s5o transplantados com

dificuldade para a India. A velhice pode compartilhar parte de seu espago se-
mintico com a doenga, precisamente porque o debilitamento fisico e a proximi-
dade da morse nio sio imorais. Essa rede semfntica - na qual a velhice nio re-
presenta nem uma diferenga ameagadora, nem uma normalidade confessada -

n5o requer uma tecnologia distinta para enumerar a normalidade de seu objeto.
A id6ia de que velhos adoecem freqtientemente e tendem a permanecer doentes

n5o 6 perigosa, nem perigosamente atraente: esb confortavelmente colocada nos

dominos do senso comum. A afirmativa de Kapur, de que "nio se pode fazer
muito pelos velhos", 6, nesse sentido, uma negagao ir6nica de seu objetivo inici-

al, embora tamb6m signifique mais do que isso. Ela replete a falta de urg6ncia,

que 6 fruto de uma diminuigao da visio do corpo envelhecido como ameaga.

z Minhas descobertas sabre a prgtica geriatrica estio baseadas em trabalho de campo c
treinamento m6dico em hospitais de cuidados secundfrios e terciarios, asilos e progra-
mas de treinamento m6dico entry 1986 e 1987.

97



Laurence Coh

Clinical geriatricas e centros de pesquisa comegaram a aparecer em diver-

sas cidades da india, principalmente no sul, em Madurai, Madras e Bangalore
Na hist6ria da clinica situada no norte da India. que passo a discutir, o fundador,

Ashok Dutt, teve uma experi6ncia parecida com a de S. N. Kapur, e chegou a
conclus6es semelhantes acerca das perspectives da geriatria na India. Depots de

mais de vinte anon praticando medicine nos EUA, Dutt retornou a India com a

esperanga de fazer lama graQas a sua experi6ncia no exterior. Durante o tempo
em que passou nos enclaves da velhice no sul da F16rida, Dutt adquiriu profici
6ncia em medicina geri6trica. Achou que valid a pena estabelecer uma clinica

geri6trica na cidade de Dehradun, com seus enclaves militares e aposentados
Dutt montou uma clinica grande e bem equipada, com um letreiro anunciando

orgulhosamente sua especialidade: "Clinica Geriitrica Nirma

A medida que Dutt foi construindo sua reputagao de m6dico competente,
a clientela da Clinica Nirma aumentou. Nio se tratava, contudo, de uma clien-

tele exclusiva nem predominante de idosos. A expressao "geriatrica"" nio era

mais relevante para a opgao dos pacientes do que o nome "Nirma". "As pessoas

nio sabem o que isso significa", dizia sorridente a recepcionista da clinica, refe-

rindo-se a geriatria. N8o se tratava de uma palavra inteiramente sem sentido,

por6m: at6 mesmo em Dehradun ela tinha seu contexto local. Na cidade vizinha
de Mussourie, havia um consult6rio m6dico com uma tabuleta anunciando as

inximeras qualificag6es de seu proprietfrio, as quaid incluiam Ayurveda, acu-

puntura, e diversos certificados biom6dicos espdrios (mas nenhuma refer6ncia a

graduagao bfsica em medicina). No final da lista, aparecia "geriatra". A geriatria
acabou assumindo uma autoridade particular na representagao da compet6ncia

m6dica. Na india, em coda parte h£ m6dicos que exibem nos letreiros de deus
consult6rios a distinqao "M.A.G.S.", adquirida atrav6s de filiag5o a Sociedade
Americana de Geriatria. Para a malaria, trata-se de uma qualificagao vaga. mas a

visio freqtiente do sinai "M.A.G.S." indica que, mesmo nos contextos em que a

geriatria" 6 legitimada. seu poder pode residir tanto na autoridade esot6rica
quanto no conte6do disciplinar especifico

Tratar de uma clientela bem maid jovem do que esperava fez Dutt repen-

sar deus objetivos. Cuidando de pacientes terminals de cancer, que outras insti-
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tuig6es m6dicas v6em como castes perdidos, [)utt manteve o compromisso de
definir o atendimento m6dico n5o da perspectiva da curd, mas da funcionalida-

de, um principio bfsico da geriatria. No entanto, ele considera que nio ha mer-

cado para a medicalizagao da funcionalidade voltada para os idosos e suas fa

milia. Dutt interpreta essa questao referindo-se a "praticalidade" dos indianos,
que contrasta com a perspectiva americana de "sempre intervir". A praticalidade
indiana, replete ele, mascara a mesquinhez de uma "personalidade agr6ria". O

disp6ndio de dinheiro com pacientes terminais de cancer n5o seria uma "atitude

pratica"; a analitica de Dutt, baseada no realismo m6dico, restringe-se aos ve-
Ihos. A16m disso, embora nem todos os pacientes da Clinica Nirma sejam ricos, a

maioria disp6e de recursos. lsso tem importancia, pois se trata de uma institui-

gao m6dica de elite. A praticalidade 6 uma explicagao insuficiente para a aus&n-

cia de pacientes idosos numa rica comunidade de aposentados. Dutt, assim

como Kapur, descobriu a resist6ncia a pr6tica terap6utica destinada exclusiva-
mente para velhos, mas n5o questionou seus pr6prios objetivos. Aqui, novamen

te, a percepgao levi ao sentimento de culpa e a imediata substituigao dos culpa-

dos. Kapur teceu considerag6es sobre a invulnerabilidade mecfnica dos traba-
Ihadores, ou sobre a perturbadora incapacidade de se tratar dos mliltiplos pro-
blemas dos velhos; Dutt, por sua vez, invocou a visio estreita das populag6es

rurais nao-cosmopolitan.

Os pr6prios interesses de Dutt sugerem uma concepgao do objetivo da ge-

riatria diferente daquela que aprendeu nos EUA e tentou transpor para a India
As estantes de seu consult6rio cont6m meia d6zia de obras sobre geriatria e uma

quantidade duas vezes maior de livros americanos sobre prolongamento da
vida: A diets dos 120 ands, A mixima duragao da vida, Os segredos da longevi-

dade, etc. Os autores destes livros apresentam seu tema coma geriatria, mas este

g6nero de auto-ajuda para a longevidade vai contra um principio bgsico da ideolo-

gia geri6trica, de que o objetivo do m6dico deve ser maid a qualidade de vida do

que a quantidade. Dutt 6 um bom geriatra, no sentido estrito do terms, mas no
seu {ntimo reside elsa tradigao alternativa da extensio radical da vida, em parti-

cular as teorias de subnutrigao ca16rica e radicais livres do bi61ogo americano

Roy Walford.
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O interesse de Duty por Walford traz a cent o Outro imaginado como
possuidor da tecnologia ideal do circulo complete do envelhecimento, bois o

proprio Walford procurou inspiragao para suas teorias na India. Em sintese,
Wilford advoga a severa redugao do consumo de calorias como principio essen-

cial para minimizar os danos causados pelts radicais livres aos tecidos em navel
molecular(1983). Walford desenvolve sua tele atrav6s da pesquisa em laborat6-

rio, mas aponta os longevos iogues da India coma proves potenciai$ dos efeitos

preservadores da subnutrigao. As viagens de Walford pda India culminaram no
encontro com um velho guru no alto de uma montanha. Para o cientista califor-

niano, o segredo do envelhecimento bem-sucedido esb presente nos costumes
:memoriais da India.

Extremamente erudito, Walford ata Sushruta e Charaka, os textos medi-

cinais clissicos em Sinscrito sabre a terapia Rasayana, coma evid6ncia comple-

mentar de seu argumento. Mas a mengao 6 breve - e a purgagao, elemento cen-
tral na terapia Ramayana e em sua associada terapia panchakarma, 6 bastante

distinta da subnutrigao ca16rica de bongo puzo que o bi61ogo americano defen-
de. Walford usa os termos indianos do mesmo modo que alguns m6dicos india-

nos professam o pertencimento a comunidade dos geriatras - como significantes

de legitimagao atrav6s de um Outro desconhecido. A "ci6ncia alternativa" oci-
dental dos anon 70 e 80 - especialmente os escritos de Fritzof Capra - freqtien-

temente se utilizou de imagens simplificadoras e descontextualizadas da filoso-

fia e da religiao indianas, a fim de representar a universalidade e a verdade
herm6tica de suas pr6prias proposig6es. O significante aqui 6. o longevo Mestre

Oriental, imaginado em toda parte como o portador de um segredo oculto e po-
deroso. Do Grande Abort de Shangri-lg ao "Anci5o" das revistas em quadrinhos
do Doutor Estranho, o Mestre Oriental 6 um arqu6tipo menor na cultura popular

americana. Seu segredo simboliza o verdadeiro sentido do esoterismo oriental,

Inevitavelmente perdido para os pr6prios orientais. Atrav6s do poder da ci6ncia
ocidental, Capra e Walford oferecem a descoberta do segredo. Walford consa-

grou anos de trabalho com ratos de laborat6rio a revelagao do segredo do Gran-

de Mage.
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A hist6ria do Kathasaritsagara n5o contesta a possibilidade do rejuvenes-

cimento, mas sim suas implicag6es morris. O doutor Tarunachandra matou o rei

nio porque os frutos de Ramayana inevitavelmente causem a monte, mas porque

n5o era sibio nem saudgvel engender o envelhecimento coma a negagao do de-

clinio e da morte. Ao frazer o saber gerigtrico a India. Dutt assumiu, sem querer,

o papel de Tarunachandra, que negou o poder gn6stico da velhice ao reclamar o

corps envelhecido como objeto m6dico. O interesse pda terapia Rasayana, na
vers5o atual de Walford, sugere que Dutt, assim como Kaput, abriga no seu in-

timo o desejo de uma geriatria preventive voltada para os jovens; os velhos,
como o rei Vinayashila, s5o objetos clinicos ambivalentes. O perfil da pratica de
Dutt divide-se entre, de um lado, a vontade de maximizar a funcionalidade, tra

tar aqueles que s5o considerados intratfveis, acrescentar vida aos ands - a ideo

logia da geriatria dominante - e, de outro, a esperanga de acrescentar anos a
vida, de extender a juventude por d6cadas a fio. Os desafios da experi6ncia clini-

ca e do retorno a Ramayana, via Calif6rnia, oferecem-the material para elaborar

uma geriatria transformada. Dutt encara o desafio, movendo-se na diregao de

uma pr6tica intergeracional. No entanto, na percepgao do fracasso e na busca

dos culpados, confronta-se novamente com o objeto dividido e irreconcili6vel: o

campon6s de mentalidade "agraria" avesso a medicalizagao da velhice, em con-
traste com o iogue hipergeriftrico, dedicado aos cuidados do corpo envelhecido

com resultados sobre-humanos.

O zzs.Ihrnz?2 de aposentados

N5o muito longe da Clfnica Nirma, um letreiro aponta um caminho es-

treito para "Vanaprastha Ashram", "centro de desenvolvimento humana". Este
letreiro, ao contr6rio da Clinica, este escrito em hindie sugere uma instituigao

menos dependence do universo discursivo importado. Os Ashrams -- no sentido
de estabelecimentos na floresta reunindo os sabios(homens e mulheres) que re-
nunciaram a vida urbana -- recordam as comunidades isoladas de idosos visita-

das por Rama e pelos irm5os Pandava durante os anos de exilio, no Epico Hin.
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du. Ashram tem aqui um segundo sentido, de etapa da vida. Vanaprastha 6 uma

das quatro etapas da vida elaboradas nos texton da lei dharmashastra; trata-se

da pen61tima etapa, quando os individuos ou os casais, uma vez cumpridas suas

obrigag6es para com a unidade dom6stica, abandonam o lar para assumir a vida
de renunciantes na floresta.

O Manav Kalyan Kendra 6 um ashram, mas 6 tamb6m uma instituigao

contemporanea. Os ashrams do final do s6culo vinte tomaram coma modelo os
Ashrams Vanaprastha fundados durante o periodo colonial, tail como o grande

ashram Arya Samaj, em Hardwar, n5o muito lange de Dehradun. O fato de mo-
vimentos revisionistas, como o Arya Same, empreenderem a construgao de ins-

tituig6es de massa para a velhice sugere que as construg6es sociais da auto-

identidade e da religiao, nos tempos coloniais - decisivas para o surgimento do
hinduismo revisionista - foram determinantes para o surgimento do moderns

ashram de aposentados.

Ashram de aposentados: sio fundamentais aqui os beneficios da aposen'

tadoria para os servidores do governs e outros trabalhadores do setor formal. O

Manav Kalyan Kendra 6 um local para visitagao depois da aposentadoria. A

proposta de uma arquitetura do desenvolvimento humano baseia-se nas possi-
bilidades e expectativas disponiveis dentro do setter formal. O ashram 6 um es-

pago de elite, uma estagao em certos aspectos similar is Cidades do Sol, nos

EUA, mas distinguin.do-se por sua organizagao como comunidade didftica. mais

do que recreativa, e lugar de recolhimento, mais do que nova resid6ncia. Os va-

naprasthis ngo est5o irremediavelmente desengajados de suas families de Nova
D61hie Bombaim; sua vida na floresta significa mais uma temporada de f6rias

do que uma separagao definitive. O ashram sup6e corpos envelhecidos m6veis
O estatuto implicito do ashram estrutura-o como uma resposta ao Decli-

nio de Familia Extensa e a perigosa ascend6ncia do Ocidente. O ashram foi fun-

dado pele doutor J. P. Sharma, que dirige uma pequena firma de drogas homeo-

paticas. Sharma estabeleceu o ashram como a materializagao dos ideais de Pan-

ditji, seu guru por toda a vida. Panditji vive no ashram a custa de Sharma. Des-
crevendo o Kendra, Panditji enfatiza os seis principios que devem estruturar a

pr6tica daqueles que visitam o local e ali permanecem: devogao, contemplagao,
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humanidade, todos s5o um, servir a todos, amar a todos. A disciplina que o guru

ensina tem muitas coisas em comum com a pr6tica Arya Samaj. Sharma, no en-

tanto, se interessa mais por aquino que Panditji representa, do que pele conteido

explicito de sua mensagem:

re sage,junta aos mgwssosde oisoPais &a iM * na tecnaiagja etc.,
{m h& escaro: aPer€ia de tiossos abws, de Massa beta ga reii$osa. Aln-

ba s$m ojai mjamLPa a !o&s. Estamos renta%M ]wsewar esse !dadi! a.

Para Sharma, o principal valor perdido foio respeito para com os velhos,
a contrapartida da ocidentalizagao. O Kendra lido com esse perda de dois mo-
dos: atrav6s de seu Vanaprastha ashram -- um ref6gio aos aposentados contra a

modernidade sem valor - e de um "ashram" paralelo e vizinho - o Vri-
ddhashram, ou asilo, para os pais dos aposentados. Os mais velhos nio v6m ao

asilo por opgao, s5o colocados if. Lado a ladd, os doin ashrams recordam dual

diferentes imagens do corpo envelhecido e duas diferentes respostas para o

'problema da velhice". Sharma visualize a amboy como uma resposta a famiOia
perdida. Os velhos que podem escolher v6m ao Vanaprastha Ashram, para es'
tudar e se desenvolver. Os outros recebem cuidados no Vriddhashram. As fami-

lial atraidas pda mensagem do centro podem se estabelecer nas proximidades.
Os valores tradicionais se irradir5o a partir de Panditjie seus discipulos, conta-

minar5o a comunidade - imaginada como uma grande familia extensa - e a se-
mente de um novo renascimento hindu sera plantada. Os elementos geracionais

dispares que Sharma v6 como caracteristicos da vida de classe media urbane

contemporanea - pais idosos afastados, unidades dom6sticas nucleares e velhos

indesejaveis - s5o reunidos em espagos distintos (centro de desenvolvimento,
asilo de velhos, periferia) mas pr6ximos, Cada um desses espagos justifica-se
coma uma metonimia da nova familia.

O asilo - embora deja uma alternativa ao cuidado familiar e a coabitagao -

pode permanecer, assim, como um significante da familia indiana forte. Contra a

experi6ncia de seus residentes, a ideologia do asilo oferece-lhes a familia invio-

16vel e desejada como o 6nico brilho legitimo de identidade. A familia atinge
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uma nova hegemonia no memento em que 6 imaginada em declinio; suas limi-

tag6es, fundamentais para as primeiras construg6es sociais da velhice, nio sAo
mais representadas. Assim, o Vriddhashram difere dos habituais isilos de velhos

carentes, tradicionalmente localizados em centros de peregrinagao, coma
Brindavin e Varanasi. Essen asilos ainda existem, mas diferem do asilo de

Dehradum, pois adquirem sentido contra a familia - e n5o atrav6s dela. As vi6-
vas, mendigos e outros velhos carentes que vivem em instituig6es de caridade,
ou delas recebem donativos, vivem o ethos do sannyasa, a quarta etapa, da re-

n6ncia, e nio do grihastha, a segunda etapa, da vida familiar. NAs hist6rias que

contam de subs pr6prias vidal e nas hist6rias que os vizinhos contam sobre des,

suns vidas ganham sentido da perspectiva de uma combinagao entre abandono -
a familia m6, as dores do mundi, a crueldade de Deus - e desengajamento - a

verdade profunda da peregrinagao e da oragao, os frutos da morte numa tirtha,

o lugar sagrado da passagem.'' Ouvidas como contos de rejeigao, a familia ou

pda familia, essas hist6rias sugerem que a velhice 6 essencialmente um periodo
de conflitos com os valores dos membros maid jovens da familia. Os asilos para

vi6vas e as instituig6es de caridade de Varanasi n5o s5o familias reconstituidas:

sao, ao contrario, explicitamente construidos como poderosas alternativas.
Seva - servigo e respeito aos pais idosos - 6 um dever d6m6stico. A re-

ndncia - o abandono da unidade dom6stica atrav6s de vanaprastha e sannyasa --

aparece nos textos Epico e Pur6nico como o abandono dos membros amados da
familia e do conforto de receber seva. Ao estabelecer um asilo no lugar do seva,

o Manav Kalyan Kendra legitima a dissociagao entre o corpo envelhecido de-

pendente e a familia. Ao proclamar este asilo como um espago equivalente a
familia, o Kendra nega aos velhos a estrutura moral alternativa do desengaja

mento para decifrar a alienagao que a instituigao paradoxalmente demanda. Os
dnicos "renunciantes" legitimos no Kendra sio os velhos m6veis, os aposenta-

dos em f6rias. O objeto das ateng6es geronto16gicas este novamqnte dividido: o
velho-eu - o aposentado --, que deixa temporariamente a familia. embora consti-

13 Estas conclus6es estio baseadas em muitas entrevistas feitas em ashen/7zs e nas comu-
nidades vizinhas de Varanasi, assim homo em diversos conjuntos de entrcvistas em
Brindavin, Hardwar, Allahabad e Ayodhya.
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tuido pda sem6ntica do vanaprastha, e os velhos-outros - os pais idosos e de
pendentes -- que se tornam a encarnagao de uma utica revivida de seva e s5o
constitufdos pda semfntica do griastha, da unidade dom6stica. A ordem dos
quatro ashramas 6 invertida, assim como a supremacia da Familia Extensa se
lorna a 6nica narrativa legitima do ciclo da vida e seu desfecho.

O asilo

Asilos semelhantes ao Vriddhashram comegaram a aparecer nas grandes
cidades da India. De acordo com seus estatutos de fundagao, des foram cons-

truidos come respostas ao Problema da Velhice e ao Declinio da Familia Extensa

A figura do Velho Desprivilegiado 6 geralmente invocada, mas, assim como

ocorreu com as instituig6es estabelecidas por Kapur e Dutt, a clientela imagina-

da e a real guardam pouch semelhanga entre si. A populagao dessas instituig6es

6 quase exclusivamente feminina, embora o g6nero, como bator decisive, esteja

completamente ausente das narrativas fundamentais da gerontologia indiana.
Essen asilos t6m muitas caracteristicas estruturais em comum com os do Ociden-

te, inclusive a conhecida narrative de que um asilo 6 uln lugar terrivel para se
acabar a vida. Entretanto, ao examinar o que constitui "um lugar terrivel" para

um determinado conjunto de instituig6es, em Calcut6, vou sugerir que as teorias

de controle institucional (Goffman, Foucault) - t5o importantes para a geronto-

logia cri.tica do Ocidente - formam um conjunto de pressupostos culturalmente
especificos sobre as relag6es de depend6ncia e coergao.

Alpaca Bose empenhou-se na criagao de ambientes institucionais exem-

plares do ideal de asilo da literatura geronto16gica ocidental. leas duas institui-

g6es -- ambas denominadas Nava Nir, "novo ninho" -- fundadas pelo Women's

Coordinating Council(WCC) de Calcutf, no comego dos ands 80, os residentes
planejam as pr6prias refeig6es/ discutem como alocar o orgamento, participam

do controle da contabilidade, controlam a pr6pria medicagao, sempre que for
possivel, e is vezes d5o auras nas escolas da vizinhanga. Os asilos Nava Nir n5o

se assemelham is instituig6es totals descritas por Goffman(Goffman 1961
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Gubrium 1975). A decisio das funcionfrias e membros do WCC de permitir aos

residentes dirigir grande parte dos alazeres cotidianos do Nava Nir nio 6 um

esforgo para criar a "ilusio de controle", defendida na literatura americana sobre

asilos(Stevens 1987) e na pesquisa psico16gica(Langer 1989)- Elsa literatura.

modelo de e para pianos institucionais, sugere a internalizagao da coergao rela-

tada por Foucault (1965): tomemos, por exemplo, um artigo em The American

Journal of Alzheimer's Care and Research, "Design for Dementia: Recreating the

Loving Family", em que um "ambiente semelhante ao dom6stico" 6 criado por

um arquiteto de modo a proporcionar simultaneamente "maior independ6ncia
aos pacientes e "maior controle" aos funcionfrios. O "projeto" quase parece ins-

pirado no pan6ptico foucaultiano(1979)
Nos asilos Nava Nir, em contraste, a maier independ6ncia dos residentes

significa abdicar de um gerenciamento que nio pode propiciar o grau de apoio
funcional desejado. Dado contraste entre minhas pr6prias percepg6es iniciais dos
asilos Nava Nir e as dos nativos de Calcutf: como eu tinha trabalhado e visitado
asilos em diversas sociedades ocidentais, fiquei fascinado com a independ6ncia

dos residentes do Nava Nir e com a abertura da instituigao. Bose e suas compa'

nheiras haviam criado o asilo das fantasias da literatura geronto16gica ocidental,

e esse g6nese acontecera sem qualquer pretensao ou treinamento geronto16gico
A vida social no asilo nioera marcada pda rotina e desumanizagao encontradas

nas instituig6es totais. Para os residentes de Calcutf que entrevistei, no entanto,
os Nava Nir eram ambientes inaut6nticos, at6 mesmo pat6ticos, precisamente

devido a aus6ncia de um ambiente total de cuidado e depend6ncia. A

ndepend6ncia" dos residentes evidenciava o cato de que des nio tinham nin-

gu6m para Ihes oferecer servigos, ou seva." Todos invocavam o filho e a nora

Lgl jl:H: l::l$ H;iH{UHlil11
monte ao sentido de fmOia no asilo. Mas ao interpreter, a partir disso - coma fiz - que a vida
em Nava A#r era muito mais agradgvele saudfvel do que nos asilos ocidentais nos quads ngo
realizei trabalho de campo, utilizei uma hermen6utica de generosidade baseada em minha
equagao pessoal, implfcita e exclusiva entry autonomia e individualidade aut6ntica
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ausentes e discorriam sobre o significado da solidio abjeta. Nos esquemas de
Gofllman e Foucault a respeito da inscrig5o da autoridade institutional sobre o

corps, este implicita uma narrativa que interpreta a coergao - extema ou inter-
nalizada atrav6s do discurso - como antit6tica a identidade pessoal aut6ntica.

Esse equagao n5o 6 fundamental nas criticas dos residentes de Calcut6; a perda

da auto-identidade 6, antes, uma conting6ncia da perda do apoio de outros. A

autonomia significa a indiferenga dos outros.

Elsa critica local admite que os residentes sio pastas no Nava Nir, isto 6,

que des passam da posigao de depend6ncia crescente para decrescente. A hist6-
ria da fundagao dos asilos contada por Bose sugere o movimento oposto. Duran-
te o Ano Internacional da Mulher, Bose relata, ela e vfrias outras companheiras

do WCC decidiram criar um abrigo para mulheres idosas pobres sem parentes.
Nava Nir serif uma nova familia para as vi6vas sem lar. A instituigao se estrutu-
ra imediatamente conforme o imperativo intemacionalista e 6 legitimada em
termos de um tripla posigao de subordinagao: velha, pobre, mulher.

Os residences do Nava Nir est5o quake todos na faixa dos sessenta ou

maid, e de 1988 a 1990 quake todos os residentes cram mulheres(com a excegao

do senior Paul). No entanto, as mashimas as bas nao eram as vidvas carentes

visadas na hist6ria de origem. centre as residentes que entrevistei, apenas uma

havia tido uma experi6ncia passada de trabalho agricole ou urbane; as demais
eram todas de familias de classe media ou alta. Apesar dos subsidios que recebe,

o Nava Nir permanece fora do alcance das classes pobres de Calcutg, assim

como dos bengalis do campo A 6nica excegao era o 6nico homem no Nava Nir,

que era mantido por um bom patrao Mas o senhor Paul n5o era nem um pouco
otimista com sua forte:

A velbice € uma dda malaga. V''a conDersar com os homers b na ma. Pof

qHe ew es£ow aq8i? Mgito boas acomocia 6es aq i! Homers coma ew est&o f
mon'en& na a!

Ele lanka um olhar feroz para a superintendente. "Pergunte a ela!" Ela
responde, "Nao, nao, Dadu, nio 6 assim." A superintendente se orgulha de man-

ger relag6es estreitas com as residentes idosas, coma se fossem parentes. A su
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perintendente nio apenas as chama de bas ou maes, mas conta que as residentes
a consideram como uma filha. Paul rejeita esse aspecto familiar da instituigao:

Se mea amigo B&c ward se &%keira, oc }'elsa qae eh tomafia tanta &
mim? Os o tms vem }ar a{, momma e seas caQos s ojagaMs ?iam €aM-

A forma como Paul recusa a familia do Nava Nir difere dos relatos sobre
os asilos das mulheres de classe media de Calcutf que entrevistei. A ret6rica da

familia 6 por ele criticada n5o porque mascare a malta de cuidados para com os
velhos - o Decline da Familia Extensa -, mas porque tinge que n5o este ancorada

no dinheiro. Na solid5o pessoal de Paul, manifestam-se a ironia da sua posigao
de clause e os limites de qualquer ret6rica de cuidados e preocupag6es

O impulso para a criagao do Nava Nir, na realidade, precedeu o Ano In-
ternacional da Mulher. Uma companheira de Bose estava a procure de uma ins-

tituigao para abrigar uma tia idosa, mas descobriu que as instituig6es disponi'
veil eram todas dirigidas por ordens cristas, tais coma as Pequenas Irm5s dos
Pobres. Essa mulher e outras integrantes do WCC comegaram ent5o a organizar

um asilo n5o vinculado a seitas religiosas. Eis aquia segunda origem implicita
dos Nava Nir - a necessidade de uma instituigao para abrigar parentes idosos

das integrantes do WCC que nio tinham filhos nem parentes pr6ximos

Essen parentes idosos sio todos mulheres. Nava Nir foi criado primordi-

almente para ser um asilo de velhas. N5o havia "tics" velhos sem lar para dar
exist6ncia a uma instituigao sem especificidade de g6nero. A velhice apresenta

desafios distintos para homens e mulheres, como indica o surgimento do Nava

Nir; todavia, a colegao Velhice na india e as agendas da maioria das instituig6es

geronto16gicas fazem apenas algumas refer6ncias passageiras a relev6ncia do

g6nero para seu campo de agro. A narrativa do Declinio da Familia Extensa - ao

sustentar a polaridade entre o passado gerontocratico idea] e essencia] da india

versus o presentes gerontof6bico decadente e ap6crifo -- gera today as diferengas

a partir de um movimento hist6rico singular. S5o negadas as formas continuas

de diferenga - this como classe e g6nero - que envolvem esse movimento e suge-
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rem leituras alternativas da hist6ria(que nao estio centradas na experi6ncia de
individuos especificos e de formag6es de clause especificas). O problema do

'problema da velhice" este inserido na hist6ria, nas trajet6rias sociais e na expe-

ri6ncia coletiva de grupos particulares, no modo como constroem socialmente a

representagao de si mesmos e dos outros. Na gerontologia, contudo, somente o
aposentado do sexo masculino informa a construgao do velho universal

Quem s5o as mashimas, suspensas entre uma narrativa exterior que as v6
como maes rejeitadas da familia extensa decadente e uma hist6ria institucional

que as representa como bas velhas sem prerrogativas junto aos sobrinhos e saas

mulheres? Maes e bas est5o representadas em Nava Nir, mas a maioria das resi-

dentes n5o tem filhos: na minha amostra, um tergo tinha filhos homens vivos e
dois tergos n5o tinha filhos. Apesar da narrative do Declinio, muitas residentes
'indesej3veis" s5o bas, mulheres velhas sem filhos, que dependem de parentes

distantes; e o crescimento do n6mero de asilos como o Nava Nir esb a indicar

menos o abandono dos pais do que o surgimento de uma resposta diferente para

o cuidado de pessoas idosas sem prerrogativas junto a deus parentes.

Vidvas com ou sem filhos homens sio marcadores importantes no discur-

so popular, representando respectivamente maes e bas. A tia velha carente 6

uma figura proeminente na literature bengalie do norte da india, classicamen

te representada por Pather Panchali, de Baneqi(1990 (1929)), e "Burhi Kaki",
de Premchand(1921)." Em coda um desses texton, o complexo pathos da fa-

milia com uma mulher improdutiva torna-se maid pesado pda aus6ncia da
figure de uma nora egoista. A mulher do sobrinho, embora tenha muita coisa
em comum com a persona da nora, 6 uma figura maid simpftica, que luta para
sustentar a famflia com um sa15rio minguado e sofre os insultos de uma velha

eternamente faminta, a quem malta uma prerrogativa moral clara para compar-
tilhar a comida. As narrativas sobre maes idosas, em contraste, acentuam a

mesquinhez da nora, que abusa da velha mulher e da fraqueza do filho que a

abandona. Na Calcutf do s6culo XIX, essa narrativa menos ambigua era repre-

Pa/zch Pa/'a/7?es/?ar, de Premchand, tamb6m discute a tia velha; aqui, contudo, 6 o
sobrinho, e ngo a sobrinha, quem ataca a velha mulher.
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sentada visualmente na arte de pintores patua e em xilogravuras como Ghor

Kali, "0 Fim do Mundi": a jovem esposa este montada nos ombros de seu
marido, enquanto a m5e do rapaz, em andrajos, 6 arrastada por uma correia pre-
sa a m5o do filho.

Essas duas figuras encamando pathos -- a m5e velha e a tia velha - s5o
modelos de e modelos para a percepgao da velhice dentro da familia. As mulhe-

res de Nava Nir provem de ambos os grupos; mas a critica externa as visualiza

como maes, enquanto o estatuto interno proclama-as todas como bas. Nomear a

mulher velma como tia 6 reconhecer que a velhice 6 inerentemente um periodo

de press6es familiares sobre o individuo, que se intensificam quando as prerro '

gativas morais do velho junto a nova geragao s5o atenuadas por lagos de paren'
tesco distantes; assim, p6e-se de lado a culpa pelo suva imperfeito. Inversamen-

te, nomear a mulher velma como mie 6 fundamentar as dificuldades enfrentadas

pelos velhos nas atitudes inadequadas dos filhos.

A narrative primordial da gerontologia indiana, coma enfatizei, elabora a

dltima figura sob a forma masculina -- o pai negligenciado -- ou sem g6nero de-
terminado. O errs dos filhos 6 deslocado e universalizado para o Ocidente e sua

corrupgao. Mas a figure da mie velha tem um pedigree maid complexo Ghor
Kali. "0 Fim do Mundi", 6 indicio de uma consci6ncia milenarista. A imagem

do jovem casal que negligencia a m5e n5o 6 universal, mas localizada: trata-se
do babu - o governo indiana, parvenu e servil aos britfnicos -- e sua esposa. O

desprezo a velha mae, a janotice do filho e o desrespeito egoista da jovem esposa
constituem, juntos, uma imagem fundamental de sitira a emergente elite urba-
na. coma um emblema de Kaliyuga, os 61timos e mais corruptos mementos da

maid corrupts era da humanidade. Sumante Banerjee ligou a arte popular do

patua, na Calcuti do s6culo XIX, a uma critica mais ampla do babu na cultura

popular urbana de classy popular (1989) Segundo seu argumento, a figure da
mulher velha aparece nas narrativas pablicas no s6culo XIX coma um simbolo

proletfrio ou subalterno dos excessos da elite
Sumit Sarkar faz algumas advert6ncias quanto a identificagao da obra dos

patuas e generos associados com uma cultura exclusiva ou primordialmente de
clause popular. Ele sugere que:
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Hire se s a $es e jwXueses* inciHfam-se m item bbadraiok {memb70s h

esse Rita eme gFtte)... Na medida em ql£e m estrate eQedjice paisa !er
distingnida o q $ tempe m empwendimeatc ardscada $m qaes}6es de
.Ifiinra se7ia a tei o wanda da pabwqa r$Hah, &s literati &Pdmidos
as castes ek aMs &Ktm & uma exide de flasse m dia baixa pr€-
«d«./«2Z " (1989:38)

Ashis Nandy arguments que os ascendentes bhadralok - "tornados psi-
cologicamente marginais por sua exposigao ao impacto do Ocidente" - volta-

ram-se para a defesa reacionfria das prerrogativas tradicionais e, em particu-

lar. para uma elaboragao da "fantasia da agressao feminina contra o marido '
Esse arguments tamb6m sugere uma kulturkampf, na qual a s6tira do Ghor
Kali se refere tanto ao parvenu bhadralok coma aos lumpen e classes margi-
nalizadas.

O apelo a figura ir6nica em que a narrativa da velma m5e 6 popularizada

se estende assim pdas classes. A velha m5e 6 um signo complexo sobre o qual

diversas hist6rias distintas se superp6em: trata-se, ao mesmo tempo, de uma
zombaria da moral da classe alta, um lamento pele declinio das constelag6es de
poder pr6-coloniais, e um molde para a auto-identidade da elite contra a corrup-

g:io introduzida por uma nova politica da cultura. Entretanto, na uniformidade
com que a moderna 16gica geronto16gica admite um 6nico problema universal

da velhice, a polissemia da velha m5e se reduz a uma narrative monoglota. A
imagem do Ghor Kali, sensivel is transformag6es culturais do colonialismo, mas

fundamentada na percepgao das diferengas e desequilibrios internos de g6nero e

clause social, desemboca numb representagao da velhice uniforme do velho sem

classe e sem g6nero. As interpretag6es das classes populares do Ghor Kali, que
Baneqee documenta, encontram eco na frustragao do Sr. Paul em Nava Nir - a

rejeigao da ret6rica do cuidado universal dos velhos, como um interesse egoista

de clause alta - mas n5o t6m lugar nas imagens contemporaneas que constituem

a gerontologia internacionalista ou a Velhice na india.

A modema disciplina da Velhice na india n5o criou o velho sofredor; essa

figura, coma a velha mae, 6 onipresente. O que ela cria 6 uma pretensao de he-

gemonia, a universalizagao de um conjunto particular de intejpretag6es daquela
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figura, enraizada nas respostas das elites urbanas e da pequena burguesia is ques-
t6es de identidade no ambiente colonial. O que ela apaga 6 a velha m5e coma si-

gnificance da diferenga social. No meta social que involve Nava Nir, as residentes

idosas significam a velha m5e universal, apontando a insensibilidade dos filhos
No estatuto infom\al da instituigao apresentado por Bose, a velha mie ameagadora

es' ubstituida pda figura maid ambigua da tia velha, apontando os dilemas existen-
ciais do envelhecimento. Na ci6ncia da velhice, tal coma foi constituida pda disci-

plina Velhice na India, a mulher velha 6 substituida pelo homem velho suposta-
mente sem genero, apontando para a16m das necessidades particulares das pessoas

velhas reais, para a busca, por parte das elites e classes medias ascendentes, de
uma identidade indiana est6vel, um Geri-forte para a sociedade.

A]6m da velhice na India

Ao sugerir que o velho marginal - pobre, mulher, rural -- 6 usado para le-

gitimar uma disciplina que este, em 61tima anflise, maid preocupada com o en-
tendimento da experi6ncia dos homens velhos urbanos de clause media e alta,

chego pr6ximo de equacionar uma gerontologia mais aut6ntica com o estudo da

pobreza. Essa posigao 6 perigosa, pris - como os dem6grafos que anunciam uma
iminente crime da velhice na india, e assam legitimam o si16ncio do Estado diante

de um problema que este a16m de suas possibilidades - eu estaria legitimando
uma desatengao com o entendimento da diversidade de vidal, experi6ncias e
necessidades das pessoas idosas. Ao invocar ritualisticamente a pobreza, eu es-

taria representando o limite m6ximo e inso16vel de qualquer intervengao
Minha intengao 6 outra. A alternativa a gerontologia universal do aposen'

tado nio 6 apenas uma gerontologia do velho carente com suds pretens6es de
universalidade igualmente problematical. Para que a experi6ncia de todos os
idosos indianos d6 forma a uma agenda disciplinar, deve-se fundament6-la tanto

em uma fenomenologta gerd da velhice quanto nas miriades de mundos morais

locais. A pobreza e deus imperativos s5o aspectos fundamentais em muitos des-
ses mundos, mas as diferengas de genera, a identidade de casta e religiao, a poli-
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rica familiar e as experiencias da vida individual s5o igualmente deles constitu-
tivas. Uma gerontologia critics n5o precisa se reduzir a uma lamentagao.

Dense modo, ler etta an61ise como uma equagao entry gerontologia e he-
gemonia 6 deixar escapar as possibilidades de critica mesmo nos mais obsessivos

texton da Velhice na india. Apesar das converg6ncias temiticas e estrat6gicas

entre a gerontologia internacional e a Velhice na india, n5o hf uma continuidade
plena entre ambas. Os geront61ogos "na-India" nio sio apenas coma os mimicos

de Naipaul; as hist6rias que des contam contestam a legitimidade do Ocidente
como centro doador de saber. A colegao Velhice na india e a prftica dos indivi-

duos e instituig6es que discuti pressup6em constantemente a inadequagao e$-

sencial da gerontologia. Essen discursos e pr6ticas sugerem que a gerontologia
funciona porque n6s n5o somos mais n6s mesmos. Na obsess5o enumerativa do

Declinio da Falnilia Extensa, os geront61ogos reclamam este "idilio" perdido.

Entretanto, na pratica, a gerontologia confronta as pessoas idosas com ou-

tros problemas e outras narratives: ela n5o funciona. Ao explicar esse fracasso,
os pioneiros que entrevistei n5o invocam a inadequagao essencial da gerontolo-

gia, mas a problematicidade da India subordinada. Essa figura interp6e-se entre

o geront61ogo-her6ie o seu objeto de desejo disciplinar, o aposentado esperando
abrigo e protegao. O velho subalterno 6 uma falsa vitima, disfargada coma o

Outro desejado. Assim o doutor Duct se oferece ao Indiana Rural, e os senho-
res Kapur e Singh se voltam para o Indiano Pobre. A pratica de Kapur o aliena
definitivamente de todos os corpos envelhecidos disponiveis nas mas de Nova

D61hi para a intervengao disciplinar. Nenhum deles 6 o objeto do desejo. Ele
acaba interpretando o fracasso de Age-Care na perspectiva da figura subordina.

da do Indiano Velho. Ele decide que a gerontologia n5o funciona porque os ve-

Ihos t6m problemas demais. A gerontologia, como o Geri-forte e a clfnica geri6-
trica, funciona mellor com os jovens. O lamento de Kapur fecha o circulo: nio

h5 velhice na India, porque existem velhos.
Deveria hover "velhice na india"? A 16gica de Ramayana, com sua tecno-

logia do t6nico que oblitera a necessidade de envelhecer, sugere que n5o. Contra

lsso, est5o dharmashastra e a literatura da insensatez, o pat6tico destino de in-

contfveis Vinayashilas que negaram os imperativos do envelhecimento. Estes,
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entretanto, efetuam um apagamento paralelo, ao remover o velho do espago da

soberania ou da familia para a floresta. A moralidade da gerontologia euro-
americana interpreta politicamente esses apagamentos, coma movimentos dis-
criminat6rios de negagao, controle e abandono, e os localiza no interior da narra-

tive da Queda, consistente com as vis6es milenaristas das elites marginalizadas e

das classes medias na sociedade indiana colonial e p6s-colonial. Os apelos mo

rais da ci6ncia da velhice sio profundos, mas requerem a objetificagao e a rotini-

zagao da figura do velho carente, que mant6m a necessidade de corpos envelhe-

cidos controlados, conhecidos e dependentes. Ao contrfrio do discursos sobre a

velhice que deveria suplantar - no qual os velhos sio constantemente levados a

fazer opg6es entre os palos m6veis de poder/experi6ncia/insensatez e pure '
za/compreensao/submissao - a gerontologia oferece apenas um Firojeto ut6pico

do compo normal, mantendo uma obsessiva negagao da diferenga

Ramayana, a "geriatria indiana", promete tudo, e no entanto poucos fora
dos circulos new age ocidentais acreditam em subs pretens6es. Em Varanasi, o
nome de um dos maiores fabricantes.de t6nicos Rasayana - Zandu -- 6 hom6-

nimo de um neologismo local que significa "promete tudo, mas n5o serve para

nada". O produto dessa f6brica, Zandu Chyawanprash, 6 a expressao de um
gracejo local. T6nicos como o Chyawanprash s5o habitualmente oferecidos
pelos filhos aos paid idosos. Como sinai de juventude, o t6nico 6 uma dfdiva
de poder entre as gerag6es, um reconhecimento simultfneo das pretens6es de

supremacia da geragao mais velha - os filhos abrem m5o de seu pr6prio poder
ao ofertar o t6nico - e da inevitgvel perda de autoridade e vigor fisico - a re-

conhecida e elaborada inutilidade medicinal do t6nico. A terapia Rasayana

sup6e, na pratica, uma relagao por meir de presented, que sustenta o poder do
receptor maid velho enquanto reconhece a inevitabilidade do declinio na ve-
Ihice.

A gerontologia, na india e em toda parte, 6 tanto um apelo por patrocinio

estatal quanto um edificio para o saber e sua reprodugao. Esse patrocinio tem
doin objetos principais: o geront61ogo, que deve ser page para produzir saber, e

o velho, que 6 um problema cqa solugao requer dinheiro. Tanto o velho
universal" proclamado pda gerontologia quanto a agenda, derivada do Oci-
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dente, que 6 citada para solucionar o problems do velho conservam um tom
ut6pico, deAandando patrocinio estatal incompati+el com as economias locais e

legitimando que o Estado d6 de ombros. Conserva-se o status quo, em que uma
minoria de aposentados recede assist6ncia governamental e uma maioria de ve-
Ihos nio recebe nada. Nio s5o consideradas definig6es alternativas do

'problems", distribuig6es alternativas de recursos limitados e formulag6es al-
ternativas para a relagao entre os velhos, a famflia e o Estado.

Umretorno a Rasayana n5o 6 nem realista nem aconselhfvel. Entretanto,

as epistemologias locais da velhice apontam, na pr6tica, uma gerontologia em

que a polaridade do normal e do pato16gico n5o domino o discurso, o declinio
fisico 6 reconhecido em vez de ser reprimido, e a formal de diferenga locais cons-

tituem, em vez de contestarem, o objeto da produgao do saber. Enquanto o estu-
do do envelhecimento limiter-se is narrativas da gerontologia indiana sobre o

seqtiestro da identidade e a pratica missionfria da gerontologia internacionalis-
ta, a "velhice na India" permanecera definida como uma aus6ncia.
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