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RESUMO
O objetivo deste artigo e�  analisar como os colecionadores de diversos objetos iniciaram suas 
atividades colecionistas em Minas Gerais.  Partimos de um referencial teo� rico que trata de 
histo� rias e memo� rias e sobre o colecionismo de objetos. Nesta pesquisa, que e�  qualitativa, 
analisamos  as  narrativas  de  29  colecionadores,  utilizando  a  Ana� lise  de  Narrativas  e 
triangulamos os dados com anotaço� es de caderno de campo e da observaça� o na�o-participante. 
Os resultados revelam mu� ltiplos começos para o colecionismo, envoltos pela socializaça�o na 
infa0 ncia, da figura paterna, eventos da vida adulta, grupos de refere0ncia e lugares nas cidades. O 
estudo contribui para os Estudos Organizacionais ao destacar pra� ticas que valorizam o tempo 
da experie0ncia e do sentimento, em contraste com a produtividade capitalista, propondo uma 
valorizaça�o do fazer, ser e viver no cotidiano organizacional.

Palavras-Chave: Histo� rias; Memo� rias; Colecionismo; Pra� ticas cotidianas.

EL DESPERTAR DEL COLECCIONISTA “FORTUNA'” EN LAS MEMORIAS DE COLECCIONISTAS MINEIROS
RESUMEN
El objetivo de este artí�culo es analizar co� mo los coleccionistas de diversos objetos iniciaron sus 
actividades en Minas Gerais. Partimos de un marco teo� rico que aborda historias, memorias y el 
coleccionismo de objetos. En esta investigacio� n cualitativa, analizamos las narrativas de 29 
coleccionistas, utilizando el Ana� lisis de Narrativas y triangulamos los datos con anotaciones de 
cuaderno de campo y observacio� n no participante. Los resultados revelan mu� ltiples inicios 
para  el  coleccionismo,  influenciados  por  la  socializacio� n  en  la  infancia,  la  figura  paterna, 
eventos de la vida adulta, grupos de referencia y lugares en las ciudades. El estudio contribuye a 
los Estudios Organizacionales al destacar pra� cticas que valoran el tiempo de la experiencia y el 
sentimiento, en contraste con la productividad capitalista, proponiendo una valorizacio� n del 
hacer, ser y vivir en el cotidiano organizacional.

Palabras clave: Historias; Memorias; Coleccionismo; Pra�cticas cotidianas
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THE AWAKENING OF THE “FORTUNE” COLLECTOR IN THE MEMORIES OF MINAS GERAIS COLLECTORS

ABSTRACT
The aim of this article is to analyze how collectors of various objects began their activities in Minas 
Gerais. We start from a theoretical framework that deals with histories, memories, and object 
collecting. In this qualitative research, we analyzed the narratives of 29 collectors, using Narrative 
Analysis and triangulated the data with field notes and non-participant observation. The results 
reveal  multiple beginnings for collecting,  influenced by childhood socialization,  the paternal 
figure,  events  in  adult  life,  reference groups,  and places  in  cities.  The study contributes  to 
Organizational Studies by highlighting practices that value the time of experience and feeling, in 
contrast to capitalist productivity, proposing a valuation of doing, being, and living in everyday 
organizational life.

Keywords: Histories; Memories; Collecting; Everyday practices.

INTRODUÇÃO

O objetivo deste artigo e�  analisar como os colecionadores de diversos objetos iniciaram 

suas atividades colecionistas em Minas Gerais. O trabalho e�  derivado de um projeto de pesquisa 

maior que buscou compreender as histo� rias e memo� rias da gesta�o de colecionadores mineiros 

e parte do pressuposto que o ato de colecionar objetos gera problemas de gesta� o no tempo e no 

espaço.

Quando  nos  atemos  aos  problemas  de  gesta�o,  nos  deparamos  com  cruzamentos  e 

encruzilhadas (RUFINO, 2019) que nos auxiliam na visualizaça�o de um processo histo� rico 

localizado no sul global e que na�o se adequa a quaisquer tentativas de linearidade. Nesse 

sentido, ha�  uma resiste0ncia frente aI s dominaço� es por meio de processos criativos e inventivos 

que reivindicam outros modos de funcionamento das hierarquias de poder e de saber (DE 

CERTEAU, 2012; MARTINS; CORREIA, 2023; MARTINS et al. 2023). 

A inventividade inerente aI s  formas de saber e�  considerada com base em Benjamin 

(1987a, 1987b). Encontramos no pensamento por constelaço� es do autor a ideia de um passado 

que e�  produzido e reproduzido no tempo presente, com vistas a um futuro. Este processo e�  

considerado por no� s como parte de uma trí�ade diale� tica histo� rica que trata destes tre0 s tempos 

como elementos de um  continuum. Com destaque para as experie0ncias das continuidades e 

interrupço� es do fluxo do tempo (VELLOSO, 2022), a temporalidade adquire um protagonismo 

que age em favor da diversidade de formas de ser e estar no mundo. A trí�ade histo� rica que 

adotamos neste artigo, portanto, destaca que os feno0 menos histo� ricos na�o devem ser refletidos 
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ou no passado, ou no presente, ou no futuro, mas em todos os tre0s tempos simultaneamente, ou 

seja, tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro. 

Este artigo se justifica ao ampliarmos as contribuiço� es para o campo da histo� ria e da 

memo� ria nos Estudos Organizacionais (EOR), destacando pra� ticas, saberes, modos de fazer e 

estar  no  mundo  que  abrangem  a  diversidade  do  que  se  entende  como  gesta�o  (BARROS; 

CARRIERI, 2015; CARRIERI; CORREIA, 2020; CARRIERI, 2023; MARTINS et al. 2023). Ale�m 

disso,  contribuí�mos  para  ampliar  a  visa�o  que  trata  das  organizaço� es  para  ale�m  das 

empresariais, ressaltando estrate�gias organizativas, cotidianas e memorialí�sticas (de recordar, 

relembrar, rememorar) a partir dos grupos colecionistas de Minas Gerais. 

Ademais, as contribuiço� es de pesquisas que trabalham com as histo� rias e as memo� rias 

na gesta�o na� o sa�o recentes, mas, ainda assim, o campo possui grande potencialidade para sua 

expansa�o (REINECKE et al. 2020; MACLEAN et al., 2020; TENNENT et al., 2020; HODGE; COSTA, 

2021;  MACLEAN  et  al.,  2022;  UM SDIKEN;  KIPPING,  2022),  sobretudo  nos  EOR  brasileiros 

(WANDERLEY;  BARROS,  2018;  CARRIERI;  CORREIA,  2020;  COSTA;  WANDERLEY,  2021; 

WANDERLEY et  al.,  2021; CORREIA; PALHARES; ROSA, 2023).  Os estudos que reu� nem as 

contribuiço� es  dos  EOR  com  as  da  Histo� ria  trabalham  para  o  desenvolvimento  e 

estabelecimento de um campo de pesquisa coerente (CLEGG et al., 2020; COSTA; WANDERLEY, 

2021) ao qual contribuí�mos com este trabalho.

Para Martins et al. (2023), o conhecimento e�  construí�do nos modos pra� ticos da vida 

cotidiana.  Isso permite que pessoas,  como as que participaram deste estudo e possuem a 

intença�o de colecionar mais de um objeto, sejam colecionadoras. O ato de guardar objetos a 

partir de uma narrativa que os mobiliza se caracteriza como colecionismo. Nesse sentido, 

colecionar e�  um feno0 meno social aberto, em constante movimento. Por isso, na�o consideramos 

as tentativas de minimiza� -lo, considerando-o como uma espe�cie de trabalho inacabado, ou um 

infindo work in process (CORDOVA, 2017).

Este  artigo  se  divide  em  cinco  partes,  incluindo  esta  introduça�o.  Na  segunda, 

desenvolvemos a Histo� ria e memo� ria em suas relaço� es com os estudos organizacionais, assim 

como a conceituaça�o do colecionismo. Em seguida, apresentamos o percurso metodolo� gico. A 

quarta  parte  explora  os  va� rios  começos  do  ser  colecionador  a  partir  da  memo� ria  dos 

participantes da pesquisa. Por fim, versamos sobre as consideraço� es finais.

HISTÓRIAS, MEMÓRIAS E OS ESTUDOS ORGANIZACIONAIS
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Segundo Guarinello (2004), por mais que algumas interpretaço� es da Histo� ria,  ao se 

estabelecerem como cientí�ficas, busquem legitimidade, elas produzem lembranças, memo� rias 

e esquecimentos e, consequentemente, repercutem em uma identidade especí�fica e uma busca 

pelo poder. Nesse sentido, destacamos que as histo� rias e memo� rias na�o se referem aI  mesma 

coisa e, portanto, na� o podem ser tratadas como sino0 nimos. Neves (2010, p. 45) diz que elas 

“te0m substa0 ncias em comum: sa�o antí�dotos do esquecimento. Sa�o fontes de imortalidade” e, 

assim, sa�o fontes de poder. Portanto, para refletirmos sobre como sa�o apropriadas e o que 

representam, e�  necessa� rio compreender, a priori, que ambas exercem influe0ncias sobre o meio 

social.

Para Meneses (1992), a Histo� ria, por meio de operaço� es cognitivas, busca ser uma forma 

intelectual de conhecimento, enquanto a memo� ria,  tomada como uma construça�o social,  e�  

capaz de gerar  imagens essenciais  aI  constituiça�o  e  ao reforço das identidades individual, 

coletiva e nacional. Embora Meneses (1992) afirme a construça�o social como particularidade 

da memo� ria,  Neves (2010) complementa que a construça�o social compo� e tanto a Histo� ria 

quanto  a  memo� ria,  pois  ambas  sa�o  processos  sociais  que  se  referenciam aI s  experie0ncias 

individuais e coletivas que ocorrem na vida em sociedade. 

A  aproximaça�o  entre  histo� rias  e  memo� rias  esta�  na  capacidade  de  construço� es  de 

identidades e no registro de alteridades, com base no passado e objetivando potencialidades do 

futuro e do poder. Contudo, elas se distinguem em natureza e estrate�gia (NEVES, 2010). Em 

outras  palavras,  as  memo� rias  estariam  mais  pro� ximas  da  imaginaça�o  do  que  a  Histo� ria, 

considerando  relevante  a  evocaça�o  e  reatualizaça�o  do  que  se  passou  e  ate�  mesmo  a 

ressignificaça�o do presente. Assim, a memo� ria “atualiza o tempo passado, tornando o tempo 

vivo e pleno de significados no presente” (NEVES, 2010, p.38). Ademais, endossamos autores 

como Neves (2010), Bosi (2015) e Bom Meihy e Seawright (2020) e na�o opomos a Histo� ria e a 

memo� ria, reconhecendo que existem diferenças que podem atuar de forma complementar para 

uma delas.

Como ressaltam Andrade e Almeida (2018), as histo� rias e as memo� rias te0m uma 

relaça�o particular com o tempo, ou seja, ha�  uma construça� o de tempo das histo� rias e uma 

construça�o  de  tempo  das  memo� rias,  ambas  remetendo  ao  passado,  mas  com  registros 

diferentes. Segundo os autores, o trabalho das memo� rias parte tambe�m do acaso e se prolonga 

no esforço de  juntar  as  lembranças  e  dispor  as  narrativas  que sera�o  iniciadas  no ato  de 
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recordar, capazes de trazer, pela via da rememoraça�o um objeto, um som, um aroma, um sabor, 

um lugar etc. 

Seguindo  as  contribuiço� es  de  Barros  e  Carrieri  (2015),  Santos  e  Ichikawa  (2018), 

Gouve0a et al. (2018), Carrieri e Correia (2020), Carrieri (2023), Martins e Correia (2023) e 

Martins et al. (2023), trazemos as contribuiço� es da Histo� ria para a Administraça�o, gerando 

novos olhares sobre as pra� ticas, por vezes, marginalizadas que emergem e tornam possí�vel o 

reconhecimento de diversos mundos. Ao evidenciarmos que os fazeres sociais se diferem de 

moldes hegemo0 nicos e generaliza� veis, enaltecemos os sujeitos comuns e seus saberes para 

explorarmos viso� es plurais de mundo, de modo que seja possí�vel expandir o conhecimento 

histo� rico pelo vie� s organizacional.

A partir das memo� rias, ale�m de protagonizarmos os sujeitos marginalizados do ponto de 

vista histo� rico (DE CERTEAU, 2012; CABANA; ICHIKAWA, 2022), acessamos suas experie0ncias, 

percepço� es  e  sentimentos individuais  sobre os acontecimentos ou determinados perí�odos 

histo� ricos (BOSI, 2015; DE CERTEAU, 2013; BOM MEIHY; SEAWRIGHT, 2020). Este movimento 

torna possí�vel recolher ao segundo plano as histo� rias ordenadas, baseadas em fontes mais 

“confia�veis”, como documentos oficiais e grandes narrativas, para realizarmos um trabalho 

descomprometido  com  a  cronologia  e  com  o  ordenamento,  distante  do  utilitarismo  e  do 

produtivismo perpetuados na Administraça� o. Esse movimento compreende a aça�o de lembrar 

em uma outra insta0 ncia, valorizando as possibilidades de reviver e ressignificar dos sujeitos 

que sejam descomprometidas com a busca de uma verdade absoluta. Acessar a diversidade e a 

riqueza do mundo social pela memo� ria nos possibilita a compreensa�o desse mundo perdido 

“por quem na�o o viveu e ate�  humanizar o presente” (BOSI, 2015, p.82).

Hodge e Costa (2021), ao discorrerem sobre as memo� rias nos EOR, evidenciam seu 

cara� ter modificador quando compreendem que os acontecimentos passados esta�o vinculados 

aI s perspectivas presentes. Ale�m disso, consideramos as memo� rias diversas e plurais, tornando 

os processos de lembrança e esquecimento pra� ticas de gesta�o, em outras palavras, atividades 

que  sa�o  geridas  intencional  e  politicamente  (WANDERLEY;  BARROS,  2018;  JOAQUIM; 

CARRIERI,  2018;  WANDERLEY  et  al.,  2021;  CARRIERI,  2023;  MARTINS;  CORREIA,  2023; 

MARTINS et al., 2023).

As contribuiço� es de Bosi (2015) e Garcia (2023), ao explicitarem as especificidades 

construtivas e reconstrutivas das memo� rias, nos auxiliam a distanciar-nos da objetividade, que 
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tende  a  reduzi-las  a  depo� sitos  de  fatos.  Portanto,  tratamos  as  memo� rias  como  fontes 

inesgota�veis de possibilidades e ressaltamos as inu� meras maneiras de recontar histo� rias de 

sujeitos silenciados, desconsiderados, marginalizados, entre outros, pelos estudos da grande 

histo� ria.

COLEÇÃO, COLECIONAR E O COLECIONISMO DE OBJETOS

A pra� tica de colecionar objetos ocorre em diversos momentos da histo� ria humana, 

mesmo carregando significados e funço� es distintas. Segundo Guimara�es (2012), entre os povos 

antigos, existia a pra� tica de guardar objetos pro� ximos aI s sepulturas, podendo ser conchas, 

sementes, armas, joias e outros pequenos utensí�lios. Ale�m disso, outra pra� tica da Antiguidade 

consistia em exibir aos su� ditos os objetos que eram capturados dos inimigos vencidos em 

batalha. Entretanto, ao longo do tempo, o relacionamento com os objetos mudou socialmente, 

fato que influenciou diferentes maneiras de constituir as coleço� es, que podem representar 

interesses, identidades, poder e/ou conhecimento (OLIVEIRA, 2017).

Na Idade Me�dia, as coleço� es eram prestigiadas com os tesouros da igreja, rivalizando 

com os objetos externos a elas. Os primeiros eram objetos devocionais, litu� rgicos, diferenciados 

a  partir  da  igreja  a  que pertenciam (POMIAN,  1984;  OLIVEIRA,  2017).  Nesse  perí�odo,  as 

coleço� es eclesia� sticas eram acumuladas tanto quanto os tesouros dos prí�ncipes, compostos por 

objetos sagrados, relí�quias, obras de arte, entre outros dotados de distinça�o. 

Contudo, a pra� tica de colecionar, tal como conhecemos hoje, teve seu iní�cio na Europa 

Ocidental, na segunda metade do se�culo XV, quando houve o rompimento de certos padro� es 

vigentes.  Pomian  (1984)  descreve  que  o  clero  e  a  nobreza,  que  detinham  o  poder,  

monopolizavam o acesso dos servos aos objetos de contemplaça�o como forma de demarcar sua 

posiça�o  dominante  na  hierarquia  social.  Entretanto,  a  passagem  do  feudalismo  para  o 

capitalismo fez emergir novos grupos sociais, como os humanistas, os antiqua� rios, os artistas e 

os cientistas. Nesse novo modelo de sociedade, as coleço� es operam como uma maneira de 

trazer objetos de valor (antiguidades, manuscritos, instrumentos cientí�ficos etc.) que permitem 

aos membros desses grupos o reforço e a valorizaça� o de suas caracterí�sticas, demarcando o 

local que ocupam na hierarquia social, bem como suas pra� ticas de pertencimento (POMIAN, 

1984). 
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No se�culo XVI, os objetos coleciona� veis oriundos das grandes navegaço� es chegaram aI  

Europa. Para ale�m de novas mercadorias e novos saberes, os novos objetos eram valorizados 

pelos colecionadores na� o pelo valor material, mas pelo seu significado, por representarem o 

invisí�vel: “paí�ses exo� ticos, sociedades diferentes, outros climas [...]. Mais do que objetos de 

estudo, sa�o curiosidades” (POMIAN, 1984, p. 77).

Durante o perí�odo Iluminista, a partir dos se�culos XVII e XVIII, as relaço� es entre coleço� es 

e o conhecimento aproximaram-se (SANTOS, 2015). Neste perí�odo, estabeleceram-se os modos 

cientí�ficos voltados para a estruturaça�o do conhecimento do mundo, e consequentemente, 

ampliou-se a preocupaça�o com a conservaça�o dos fatos histo� ricos, que parte da reunia�o dos 

objetos como fragmentos do cotidiano com a finalidade de comprovar os eventos passados (DE 

CERTEAU,  2012,  2013;  SANTOS,  2015).  Ademais,  emergiram  crite� rios  racionais  para  a 

organizaça�o  dos  objetos,  que  posteriormente,  se  transformaram  em  museus  pu� blicos  e 

instituiço� es privadas de resguardo das coleço� es (OLIVEIRA, 2017). 

 Neste  perí�odo,  para  a  burguesia  que  estava  em ascensa� o,  na�o  possuir  um acervo 

particular poderia ser lido pela sociedade como uma ause0ncia de generosidade e de erudiça�o 

(ALMEIDA, 2012). Entretanto, a popularizaça�o de tal pra� tica se da�  a partir do se�culo XX, quando 

o colecionismo se tornou um feno0 meno de massa, influenciado pela expansa�o da cultura e pela 

produça�o em se�rie de objetos (BELK, 1995). Para Oliveira (2017), foi neste momento que as  

coleço� es privadas, acompanhadas da diversidade de olhares inerentes ao feno0 meno, sofreram 

um boom.

O  termo  colecionismo,  segundo  Espí�rito-Santo  (2011),  e�  composto  pelo  verbo 

“colecionar”  acrescido do sufixo nominal  “ismo”,  o  qual  evidencia a  continuidade da aça�o 

verbal. Em outras palavras, o termo colecionismo na� o pode ser compreendido de modo esta� tico 

ou como finalizado, pois, na pro� pria concepça�o da palavra ha�  uma evide0ncia de movimento. 

Portanto, cabe destacar a compreensa�o do ato de colecionar, que deve ser apreendido para 

ale�m da aparente acumulaça� o ou arranjo dos objetos, mas nas possibilidades contí�nuas de 

reunia�o  de  coisas  projetadas  por  crite� rios  de  semelhança  ou  de  significantes  (ESPITRITO-

SANTO, 2011; WEITZEL, 2021). 

Bloom (2003), ao situar o feno0 meno em nosso tempo histo� rico, sinalizou os impactos da 

produça�o em massa no colecionismo, ao discorrer sobre a finitude dos objetos, mesmo quando 

compreendendo  sua  pluralidade.  Pedra�o  e  Bizello  (2016)  complementam  essa  ana� lise, 
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considerando a pra� tica de colecionar como uma atividade sempre em aberto, ja�  que, em nosso 

contexto atual, ha�  a possibilidade de constantes renovaço� es nas coleço� es. Deste modo, a coleça�o 

de objetos oriundos do movimento de produça�o em massa e�  “a face mais vista do ato de 

colecionar atualmente. As cera0micas, a� lbuns de fotos e figuras, passagens de o0 nibus, trens e 

espeta� culos  sa�o  todos  pequenos  santua� rios  de  diferentes  passados,  fugas  do  presente  e 

pequenas afirmaço� es de individualidade, saudade e esperança” (PEDRAV O; BIZELLO, 2016, p. 

835).

Ao nos debruçarmos sobre o colecionismo sob a o� tica da gesta�o, devemos extrapolar as 

contribuiço� es  de  Belk  (1988),  que  enquadra  os  colecionadores  em  dois  tipos  “puros”  e 

caracterizar o colecionismo como resultado da percepça� o de reunir objetos sem um objetivo 

anterior; Belk (1995) ao afirmar que o colecionismo e�  uma maneira diferenciada de consumir; 

Baker e  Gentry (1996),  que identificam o destaque pessoal  e  a  busca pela  identidade no 

comportamento  de  consumo  do  colecionador;  Long  e  Schiffman  (1997)  que  almejam 

transformar produtos em produtos coleciona�veis pela via do marketing; Fleck e Rossi (2009), 

que atribuem o comportamento de compra do colecionador aI  nostalgia;  Vieira e Cavedon 

(2013), que tratam o colecionismo como ato de consumo orientado a satisfaça�o psicolo� gica e 

simbo� lica  do  sujeito;  e  de  Silva  e  Nunes  (2020),  que  resumem  a  dimensa�o  este� tica  do 

colecionismo  ao  coloca� -lo  como  um  consumo  comprometido  com  o  sentir.  Distintamente 

destes,  acreditamos que a compreensa�o  do feno0 meno colecionista na Administraça� o  deve 

ultrapassar  ana� lises  que  envolvem  o  comportamento  dos  consumidores  ou  a  ana� lise  dos 

objetos como produtos.

Baseamo-nos em Corre0a e França (2014) quando as autoras afirmam que, a partir de De 

Certeau (2015), e�  possí�vel pensar que o colecionador realiza uma aça�o “desviacionista” no 

contexto de uma sociedade consumista e de descarte. Realizar, inventar, fazer e praticar outras 

formas de usar os objetos caracteriza os colecionadores como bricoleurs, assumindo um papel 

ativo na fabricaça�o de diferentes usos e significados dos objetos. Para o colecionador, ha�  uma 

reapropriaça�o do sistema de significaço� es por meio das aço� es que ocorrem no cotidiano. 

Por fim, Espí�rito-Santo (2011, p. 30) considera o colecionar como ato de “coletar, reunir 

e  compor  acervos  ou  arranjar  peças  consideradas  de  cunho  memorialista,  com  traços 

fetichistas,  com  propriedades  histo� ricas  e  artí�sticas,  num  determinado  espaço  e  tempo”. 

Portanto, a compreensa�o do colecionismo perpassa atos relacionais de determinados sujeitos e 
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certos objetos, indo ale�m da mera apare0ncia dos objetos. O feno0 meno deve ser analisado como 

uma atividade humana, uma interaça�o entre os sujeitos com o mundo que e�  capaz de significar 

as coleço� es (DOHMANN, 2017) e estabelecer ví�nculos entre indiví�duos e sociedade (ANDRADE, 

2018)

METODOLOGIA

Nos apoiamos em Minayo (2009) quando a autora considera que a metodologia se refere 

aos pontos de refere0ncia que incluem pra� ticas que abordam a realidade. Essas pra� ticas, como 

complementam Alvesson e SkoW lberg (2017), envolvem uma se�rie de reflexo� es que necessitam 

de procedimentos criativos, pois a partir de um circuito de pensamento, os pesquisadores 

alcançam diferentes te�cnicas e me� todos de pesquisa. 

Partimos, para tanto, das converge0ncias entre as metodologias histo� rica e qualitativa, 

trabalhadas por autores como Rowlinson (2004), Fontoura et al. (2013), Yates (2014), Booth e 

Rowlinson (2015) e UM sdiken e Kipping (2022) para que pude�ssemos responder aI  seguinte 

pergunta de pesquisa:  como colecionadores de diversos objetos iniciaram suas atividades 

colecionistas em Minas Gerais? A interseça� o entre essas metodologias permitiu destacarmos 

na�o somente as formas de ser e interagir com o mundo, mas as diversas maneiras de gerir e 

organizar presentes no feno0 meno estudado. Ale�m disso, essas converge0ncias nos auxiliam na 

aproximaça�o com os aspectos multifacetados do feno0 meno, afastando-nos de universalismos, 

generalizaço� es e reproduço� es dos fatos.

Para  composiça�o  do  corpus de  nosso  trabalho,  adotamos  a  te�cnica  “bola  de  neve” 

(AUDEMARD, 2020), em que um participante indica o pro� ximo para participar da pesquisa, 

considerando caracterí�sticas aproximadas da investigaça�o. O trabalho prosseguiu por meio de 

colecionadores residentes em sete cidades mineiras, dentre elas Belo Horizonte, Contagem, 

Nova Lima, Lagoa Santa, Conceiça�o do Mato Dentro, Milho Verde e Sa�o Gonçalo do Rio das 

Pedras. Ademais, diversas foram as cidades mineiras citadas nas memo� rias dos participantes, 

como  Araxa� ,  Caratinga,  Divino� polis,  Diamantina,  Itau� na,  Serro  e  a  regia�o  do  Vale  do 

Jequitinhonha  etc.,  o  que  nos  permite  afirmar  que  as  memo� rias  dos  colecionadores 

participantes na�o dizem respeito somente ao local em que atualmente esta� o instalados, mas 

tambe�m a uma vive0ncia histo� rica de cidades representativas do estado de Minas Gerais. 
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No campo de pesquisa, estivemos diante de uma diversidade de objetos e de tipos de 

colecionadores. Abarcamos 28 diferentes objetos, como, por exemplo, coleço� es de carros, obras 

de arte, numisma� tica (moedas), filatelia (selos), antiguidades, relo� gios, ferramentas, cutelaria, 

cachaças, discos de vinil, minerais, camisas de futebol e sneakers. Realizamos 29 entrevistas 

semiestruturadas, todas em cara� ter presencial. Destas, cinco foram realizadas com mulheres e 

24, com homens. Os participantes possuem idades entre 22 e 80 anos, e suas coleço� es te0m 

desde 30 ate�  mais de 100 mil itens, com valores que variam de 40 mil ate�  inestima�veis milho� es 

de reais. Os dados foram triangulados com nossas anotaço� es em caderno de campo e com nossa 

observaça�o na�o-participante, tendo em vista que eles permitem ampliar os olhares crí�ticos 

para os feno0 menos, de acordo com Tarrow (2019) e UM sdiken e Kipping (2022).

Todos  os  nomes  apresentados  sa�o  fictí�cios  para  na�o  permitir  a  identificaça�o  dos 

participantes e seus respectivos grupos. Existem colecionadores de mais de um objeto, mas 

optamos  por  apresentar  os  participantes,  sinalizando  a  coleça� o  que  mais  representa  sua 

trajeto� ria como colecionador. Posteriormente, as entrevistas foram transcritas com o auxí�lio do 

site  “Transkriptor”,  conferidas  na  í�ntegra,  sinalizando  as  devidas  questo� es  linguí�sticas, 

entonaço� es e pausas nas falas. Apo� s a confere0ncia integral do conteu� do e correça�o de eventuais 

erros na transcriça� o, o material foi liberado para retorno e aprovaça�o dos participantes da 

pesquisa.

Para que pude�ssemos reconstruir o passado da tema� tica dos objetos coleciona�veis e 

alcança� ssemos o objetivo proposto no trabalho, analisamos os dados produzidos por meio da 

te�cnica de Ana� lise de Narrativas. A te�cnica foi escolhida a partir de Ferreira (2011), Clandinin e 

Connelly (2015), Fernandes (2019) e Silva et al.  (2021), tendo em vista que as narrativas 

contribuem para o destaque da troca de experie0ncias em suas mu� ltiplas formas, possibilitando 

conectar os narradores com o tempo em que os acontecimentos sa� o narrados. 

A conexa�o de narradores com o tempo ocorre ao considerarmos o espaço tridimensional 

da pesquisa narrativa (CLANDININ; CONNELLY, 2015), em que sa�o trabalhados os elementos 

como a interaça� o (pessoal e/ou social), a situaça�o (lugar) e a continuidade (presente, passado e 

futuro). Neste artigo, enfatizamos o u� ltimo elemento por compreendermos que as memo� rias 

devem  ser  analisadas  por  meio  do  que  chamamos  de  trí�ade  narrativa,  ou  seja,  em  um 

continuum  entre  passado-presente-futuro  mas  que  na�o  deixa  de  abarcar  os  outros  dois 

elementos. Tal consideraça�o encontra suporte em autores como Nunes et al.  (2017), Koll e 
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Jensen (2020),  Bongers (2020),  Blattner (2020),  Lyra et  al.  (2019),  Cintra et  al.  (2020) e 

Carvalho et al. (2021), possibilitando assumirmos que as narrativas histo� ricas se articulam em 

um mesmo feno0 meno, e, por isso, devem ser analisadas em conjunto. 

Por fim, a te�cnica da Ana� lise de Narrativas nos possibilitou o questionamento tanto da 

intença�o quanto da linguagem, delineando os aspectos histo� ricos narrados a partir de seis 

pressupostos orientadores (PENTLAND; 1999; REUTER, 2007; SANTOS et al., 2019): 1) o tema 

de investigaça� o proposto; 2) o tempo narrativo; 3) a linguagem verbal e na�o verbal; 4) os 

personagens; 5) as vozes narrativas; e 6) pontos de refere0ncia para a aça�o. Com estes aspectos 

delimitados, os procedimentos seguintes permitiram a ana� lise e discussa�o dos va� rios começos 

do colecionismo dos participantes, apresentados no to� pico seguinte.

RESULTADOS E DISCUSSÕES: OS VÁRIOS COMEÇOS DO COLECIONISMO

A fim de responder ao objetivo geral deste trabalho, exploramos a diversidade dos 

começos do colecionismo a partir das memo� rias dos participantes da pesquisa, perpassando 

questo� es de famí�lia, infa0 ncia e outros acontecimentos motivadores nas vidas dos participantes, 

em um passado que se mante�m vivo no tempo presente, com vistas a um futuro (BOSI, 2015; 

BOM MEIHY; SEAWRIGHT, 2020). Os relatos a seguir estabelecem conexo� es com as diversas 

coleço� es da infa0ncia. 

O colecionador em geral, ele e�  um cara que sempre coleciona va� rias coisas. Nunca 
começa com uma coisa e vai naquilo ali para sempre. Eu comecei desde moleque,
 colecionando minicraque, bolinha de gude (Thomas, Te0nis).

Colecionar é um tópico na minha vida que eu desenvolvo desde criancinha. Eu 
comecei com o interesse em colecionar la�pis, tampinhas, miniaturas, chaveiros, selos 
(Francisco, Minerais).

A história  do meu colecionismo,  ele  começa criança,  colecionando borboletas, 
animais, ovos de passarinhos, maço de cigarro. De arte nada, porque eu sou do Vale do 
Jequitinhonha,  uma regia�o  das mais pobres do Brasil.  E eu acho que os ovos e as 
borboletas  sa�o  arte.  A arte  esta�  na  natureza,  tudo ja�  ta�  feito,  a  natureza fez  tudo 
(Ca0ndido, Obras de Arte).

Eu observo os objetos desde criança. Eu nasci com esse traço de observar o objeto 
do cotidiano, na�o sei por que tambe�m (Reginaldo, Objetos do Cotidiano).

Os trechos acima possuem o mesmo tema narrativo e evidenciam que colecionar pode 

ser uma pra� tica desenvolvida desde a infa0ncia, destacada pelo uso do tempo narrativo do 

passado com influe0ncia do tempo narrativo do presente. Reginaldo enfatiza a capacidade de 
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olhar os objetos do cotidiano, mesmo sem saber o porque0  disso. Este traço tambe�m e�  implí�cito 

nas narrativas de Thomas, Francisco e Ca0ndido, pois cada um deles projeta seu olhar para os 

objetos  ao  seu  redor  e  enxerga  neles  possibilidades.  Segundo  Almeida  (2012),  os 

colecionadores na�o so�  reu� nem os objetos a serem colecionados, como inventam suas coleço� es. 

Ou seja, sa�o aqueles que criam algo a partir dos objetos reunidos com uma intença�o colecionista 

(CORDOVA, 2017), praticando o que De Certeau (2012) desenvolveu e Corre0a e França (2014) 

complementaram como bricoleurs.

Entretanto,  a  rememoraça�o  de  Reginaldo  abre  espaço  para  que  investiguemos  o 

colecionismo sem o reduzir como algo natural, pronto e acabado, mas que ocorre a partir de 

influe0ncias do meio social que interferem nas formas de ser e estar dos sujeitos no mundo, por 

ser um feno0 meno social aberto (CORDOVA, 2017; DOHMANN, 2017). Os trechos narrativos 

destacam a pra� tica como algo inerente ao colecionismo, distanciando-se de qualquer visa�o ou 

categorizaça� o  universal  como  a  de  Reginaldo.  Nesse  sentido,  sa� o  a  partir  das  pra� ticas 

colecionistas, produtoras de significados, que se elaboram modos de interagir com as histo� rias, 

com as memo� rias e com o tempo (COSTA, 2012) e, por isso, elas nos permitem criar caminhos 

no estudo do colecionismo e ousar pensar o feno0 meno nos estudos sobre a gesta�o. 

Eu comecei assim, interessar por isso de criança, por influência do meu pai e do meu 
avô. Eles colecionavam de tudo. La�pis de coleça�o, caixinha de fo� sforo de propaganda, 
moedas. E eu tambe�m ajudava meu pai a juntar selos quando a gente recebia uma carta, 
a gente cortava e guardava o selo (...) e as coisas que meu pai guardou do pai dele 
acabaram ficando comigo (Arnaldo, Antiguidades).

Eu tenho a referência do meu pai (Arnaldo), que sempre colecionou coisas. Eu 
acho que foi um motivador, porque e�  uma coisa normal no meu nu� cleo familiar. De 
guardar as coisas e de dar um valor imaterial para as coisas e ter esse prazer de 
juntar e tudo (Givanildo, Camisas de Futebol).

La�  em casa era isso mesmo, papai colecionava garrafa de cachaça. Não bebia, mas 
colecionava os rótulos das garrafas, canecos, e eu colecionava chaveirinho quando 
eu era criança. Eu acho que e�  de famí�lia, meu pai influenciou a gente muito em muita 
coisa, e essa coisa da coleção é dele (Bruna, Souvenirs).

Meu pai  e�  geo� logo,  mas ele na�o atuava como geo� logo.  Um dia fuçando,  na minha 
infância, eu achei guardada a coleção de minerais do meu pai. E falei para ele “o 
que e�  isso?”, e ele falou “sa�o pedras”, tipo assim, pra uma criança entender, e aí� eu vi 
minerais que sa�o flexí�veis,  minerais todos geome�tricos, e  comecei a me encantar 
(Josias, Minerais).

Eu sou piloto de avia�o e eu coleciono desde novinho. Meus pais tambe�m trabalham com 
avia�o. Aí� eu comecei a voar muito novo, e a minha mãe guardou, junto com minhas 
coisas de bebê, a passagem e o safety card do primeiro voo que eu fiz na vida. Aí� 
um dia eu mexi nisso e falei “uai, vou saber onde e�  que tem isso”, porque tinha foto do 
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avia�o na capa. Falei “vou guardar isso”. Passei a juntar e vi que existe colecionadores de 
safety cards no mundo todo (Guilherme, Safety Cards).

Nas rememoraço� es acima, destacamos o tema da famí�lia como motivadora para o iní�cio 

das  coleço� es  dos  participantes,  evidenciando  a  predomina0 ncia  do  uso  narrativo  dos 

personagens “pai” e “avo0 ” e um u� nico uso da personagem “ma�e”. Em consona0 ncia com Bloom 

(2003), e�  possí�vel perceber a influe0ncia da produça�o em massa no ha�bito colecionista, com 

exceça�o de Josias, que coleciona minerais. As demais coleço� es perpassam objetos produzidos 

por humanos em grande escala. Ademais, para fazer parte de uma coleça�o, tais objetos sa�o 

escolhidos,  classificados e possuí�dos (ALMEIDA, 2012),  sendo que na� o  basta somente sua 

existe0ncia e consumo. 

A famí�lia de Guilherme o influenciou a guardar seu primeiro safety card. Os personagens 

“pais” sa�o explí�citos nas memo� rias por terem socializado o participante na dina0mica da aviaça�o. 

Em sua memo� ria, a personagem “ma�e” e�  enfatizada como aquela que guardou “o safety card do 

primeiro voo”, e so�  apo� s ele ter contato com suas “coisas de bebe0 ”, ele se interessou por “juntar” 

o objeto, sendo este um ponto de refere0ncia para sua aça� o. A narrativa implí�cita do participante 

e�  que foi apo� s o conhecimento da existe0ncia de colecionadores mundiais de safety cards que ele 

se tornou um colecionador, justamente por adquirir conhecimento sobre a forma com que os  

objetos eram entendidos na coletividade. Corroborando as contribuiço� es de Andrade (2018), 

que compreende as relaço� es entre sujeitos e objetos como possí�veis de estabelecer ví�nculos 

entre indiví�duos e sociedade. 

A seguir,  o  participante Dioní�sio  relata sua ma�e  como uma colecionadora ativa,  ao 

explicitar que a via colecionar em conjunto com seu avo0 . No mesmo tema narrativo, Renata 

rememora o iní�cio de suas coleço� es por questo� es distintas. Ambos inserem seus filhos como 

motivadores das pra� ticas colecionistas atuais.

Eu tive duas fases. Uma da minha infa0ncia mesmo, que eu fui ate�  pre� -adolescente. Eu via 
minha mãe e meu avô colecionando, e eu colecionava tambe�m. Eu colecionava muito 
e depois eu parei completamente.  Depois que meu filho nasceu, ele começou a 
querer "ah, pai, me dá um Hot Wheels", aí� eu fui la�  “pô, bonitinho, eu vou ficar com 
um pra mim e uma pra ele”. Aí� acabou. Hoje ele tem 21 anos, ele na�o coleciona, mas eu 
continuo (Dioní�sio, Miniaturas).

Eu gostava muito dessas coisas mais antigas. Que nem pai, ele trabalhava com tropas 
e tudo, então sempre teve coisas antigas. Eu via ele colecionando e me interessei.
 Mas aí� so�  depois que eu comecei a mexer com a pousada,  que eu mais meu filho 
fizemos as coleções pra decorar aqui (Renata, Antiguidades). 
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Dioní�sio recorda o nascimento do personagem “filho” como motivador para que uma 

nova coleça�o se iniciasse: a de miniaturas da marca “Hot Wheels”. Os pedidos dos carrinhos 

pelo filho e a justificativa este� tica explí�cita no uso do adjetivo “bonitinho” fizeram com que uma 

nova coleça�o se iniciasse. Entretanto, nas palavras de Dioní�sio, o filho na�o adquiriu ha�bitos 

colecionistas,  corroborando,  mais  uma  vez,  a  na�o  universalizaça�o  do  feno0 meno  e  das 

experie0ncias, assim como a atividade de colecionar demanda a extrapolaça�o da apare0ncia e do 

contato do sujeito com o mundo capaz de significar as coleço� es (CORDOVA, 2017; DOHMANN, 

2017; ANDRADE, 2018). 

Renata,  colecionadora  de  antiguidades,  ja�  possuí�a  o  interesse  pelas  “coisas  mais 

antigas”, explicitando no tempo narrativo do passado o personagem “pai” para confirmar a 

socializaça�o com o ato. A narrativa da participante, que apresenta uma voz narrativa pro� xima 

dos eventos, percorre o tempo passado de modo cronolo� gico para inserir seu personagem 

“filho” na narrativa e como ponto de refere0ncia para a aça� o, afirmando que foi com ele que as 

coleço� es de fato se concretizaram, como explí�cito no excerto “eu mais meu filho fizemos as 

coleço� es pra decorar aqui”. Cabe destacar que o adve�rbio “aqui” foi utilizado pelo fato de que 

esta� vamos no local em que a entrevista foi realizada: um empreendimento de hospedagem, do 

qual e�  proprieta� ria e que abriga a exposiça� o das coleço� es. 

Na realidade, eu na�o queria adquirir peças, na�o. A minha ideia era comprar o carro 
do meu pai (...).  Eu na�o consegui achar  o carro do meu pai.  Aí�  quando eu acabei 
comprando esse aqui, que e�  igualzinho. Aí� começaram a surgir outros carros e as peças 
que ficam em volta deles para comprar (Lucca, Antiguidades).

Esse Impala mesmo que eu tenho, meu pai comprou em 1976, e eu cuido do carro 
até hoje. Tem vários momentos de família.  Andava eu,  meu pai e meus sete 
irmãos. Nove pessoas dentro do carro.  Enta�o meu pai teve esses carros,  aí�  foi 
conservando, e a coisa virou coleça�o, virou antigomobilismo. Baseado na convive0ncia 
com meu pai,  eu fui adquirindo outros carros, e ele me ajudando financeiramente e 
incentivando. Um dia, eu com quinze anos de idade, meu pai perguntou “filho, quer 
esse carro pra você?” Eu falei “quero”. E ele disse “enta�o me ajuda a conservar para 
sempre” (Joa�o, Carros).

Meu pai tinha um Gol Star de 1989 a 1999, ele era muito cuidadoso com o carro. Então 
é a paixão pelo carro, pelo meu pai, pelo cuidado que meu pai tinha com o carro. 
E tem aquilo da família, de estar viajando. Lá em casa nós somos quatro filhos, enta�o 
viajava os quatro filhos no banco de tra� s (Jose� , Carros).

Como destacado nas narrativas de Lucca, Joa�o e Jose� , a tema� tica em torno do carro do 

personagem “pai” e�  desenvolvida nas tre0s recordaço� es. Lucca, ao na� o encontrar o mesmo carro 

que pertenceu ao seu pai, comprou um modelo semelhante. Apo� s isso, começou a adquirir 

objetos que se relacionavam temporalmente com os carros que adquiriu e com sua juventude, 
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tornando-se tambe�m um colecionador de antiguidades. No caso de Joa�o, a coleça�o começou ao 

ser presenteado com o carro de seu pai aos quinze anos e preserva� -lo junto com outros carros 

que foram sendo adquiridos, quando o autor apresenta a voz narrativa de seu pai no excerto 

“‘filho, quer esse carro para voce0?’”. O participante Jose�  relata os sentimentos do pai que o 

motivaram a começar a colecionar: “a paixa�o pelo carro, pelo pai, pelo cuidado que meu pai 

tinha com o carro”. Nesse sentido, as coleço� es abrem espaço para uma contí�nua reunia�o de 

objetos que respeitam os crite� rios de semelhança e de significantes (ESPITRITO-SANTO, 2011; 

DOHMANN, 2017; WEITZEL, 2021). Os iní�cios do colecionismo tambe�m perpassam outras 

insta0ncias para ale�m das lembranças de infa0ncia e de famí�lia, como outras questo� es diversas e 

representativas para nosso trabalho.

Eu acho que e�  mais um resgate daquilo que eu tinha vontade de ter na minha 
infância e que eu não tinha.  Minha esposa ate�  brinca comigo, quando eu compro 
carrinho, ela fala assim “você não teve carinho assim na sua infância não? Por isso 
você tá comprando agora?” E eu acho que tem uma parte disso também, de ter 
essa memória do que você não teve na infância (Ronaldo, Miniaturas).

 Ronaldo expressa em sua narrativa a “vontade de ter” e a impossibilidade de adquirir  

objetos coleciona�veis em sua infa0ncia. Nesse sentido, os modos de agir e interagir com as 

pro� prias memo� rias, o tempo e as histo� rias apresentadas por Costa (2012) sa�o respaldados nas 

recordaço� es do participante. Tal afirmativa se apoia no fato de que um bricoleur (DE CERTEAU, 

2012) na�o pratica suas aço� es no tempo presente somente a partir de um acontecimento do 

passado,  mas  tambe�m  pela  ause0ncia  de  determinada  materialidade  que  permanece  na 

memo� ria e se apresenta como ponto de refere0ncia para aça� o no presente e no futuro. Para 

Ronaldo, a ause0ncia de condiço� es materiais na sua infa0ncia, que o impedia de ter acesso aos 

objetos, pode ser justificada pela maneira como afirma que a coleça�o pode ser tambe�m “um 

resgate daquilo que eu tinha vontade de ter na minha infa0ncia e que eu na�o tinha (...) de ter essa 

memo� ria do que voce0  na�o teve na infa0ncia”. Ademais, o verbo “tinha”, conjugado na 1ª pessoa 

do singular  do prete�rito  imperfeito  do indicativo,  sinaliza  uma vontade que pertencia  ao 

passado, mas que, mesmo indicando um tempo passado, se manifesta no tempo presente, que o 

faz  adquirir  carrinhos  e  ser  ironizado  por  sua  esposa.  Nesse  sentido,  retomamos  as 

contribuiço� es tanto de Dohmann (2017) quanto de Andrade e Almeida (2018), que inferem na 

materializaça�o das memo� rias a partir dos esforços sensoriais. A memo� ria se torna posse, algo 

que se pode ter, comprar e colecionar, acionando tanto aquilo que se vivenciou, como nos casos 

de Thomas, Francisco, Ca0 ndido e Reginaldo, mas tambe�m aquilo que na� o foi possí�vel vivenciar. 

207



GABRIEL CORREIA, ALEXANDRE CARRIERI, JOÃO DELGADO E 
GUSTAVO DE AVELAR 
O DESPERTAR DA “FORTUNA” COLECIONISTA NAS MEMÓRIAS DE COLECIONADORES MINEIROS

 

Eu comecei logo por volta dos quinze, dezesseis anos. Eu comecei a trabalhar muito 
cedo e nas horas de folga, frequentava uma loja de discos que tinha lá em Belo  
Horizonte, na Galeria Praça Sete. Em casa também, meu pai tinha um hábito de 
ter vinil. Então, naturalmente, eu tive algum interesse em começar a comprar disco 
(Bernardo, Discos de Vinil).

Aqui em Belo Horizonte eu me lembro, quando eu tinha lá por volta de sete, oito anos de 
idade, que todo final de ano a gente ia nas lojas só para poder pedir calendário . As lojas 
faziam calendários pequenos de bolso. Eu colecionava aquilo, e a gente fazia a troca como 
se fosse figurinha de álbum (Vinicius, Safety Cards).

Ah, isso começou a 43 anos atrás. Eu estava indo para o Parque Municipal (de Belo 
Horizonte) aqui  junto  com  o  meu  pai  e  passei  na  rua  Tamoios.  Tinha  cinco 
banquinhas de moedas lá na rua, eu me interessei dali. Depois de uns dois, tre0s dias
, passei na rua, já comecei a interessar, pesquisar, comprar e dali que começou, 
despertou  ali.  Hoje,  gente  hoje  faz  um  trabalho  em  todas  as  sociedades 
numismáticas do Brasil. Eu sou, eu sou so� cio remido de quase todas elas (Alexandre, 
Numisma� tica).

Destacamos nas memo� rias acima o interesse pelo colecionismo surgindo em meio aI s 

experie0ncias  vividas  na  cidade  de  Belo  Horizonte  (MG)  durante  a  juventude.  Bernardo 

rememora a partir dos aspectos familiares, juntamente com a vive0ncia na cidade. O tema de 

investigaça� o proposto converge com as contribuiço� es de Andrade e Almeida (2018), de que as 

histo� rias  e  memo� rias  possuem  uma  relaça�o  particular  com  o  tempo,  de  modo  que  as 

lembranças podem trazer para o tempo presente acontecimentos de um determinado lugar, 

sendo, neste caso, a capital de Minas Gerais. 

Ha�  um apego aI  figura paterna como uma pessoa que influenciou o olhar de Bernardo 

para os vinis, sendo este processo tratado como “natural” para o participante, mas que e�  fruto 

de uma socializaça�o familiar com a atividade colecionista. Nesse sentido, ao narrar o passado,  

sa�o escolhidas memo� rias que justificam o comparecimento aI  loja da Galeria Praça Sete, como o 

trabalho e as folgas, que possibilitaram as idas ao estabelecimento e a compra dos primeiros 

discos. 

Vinicius, por sua vez, recorda sua vive0ncia na cidade de Belo Horizonte, rememorando 

os  calenda� rios  que  eram  distribuí�dos  pelas  lojas  da  cidade  e  que  se  tornaram  objetos 

coleciona� veis. Por fim, Alexandre opta por relembrar o iní�cio de sua pra� tica de colecionar pela 

vive0ncia na capital mineira e por ver “cinco banquinhas de moedas la�  na rua”. Apesar de estar 

explí�cito na memo� ria do participante, o personagem “pai” ou outros membros da famí�lia sa� o 

silenciados  neste  iní�cio.  Portanto,  na�o  conseguimos  identificar  se,  com  dezessete  anos,  o 

participante adquire seus objetos coleciona� veis pelo fruto de seu trabalho ou se houve um 

suporte familiar. 
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Em seguida, Alexandre evidencia a conexa�o com o tempo presente, quando se destaca 

como um dos maiores membros das sociedades numisma� ticas do Brasil, sendo “so� cio remido 

de quase todas elas”. Ademais, os trechos convergem para as contribuiço� es de Bosi (2015) e 

Neves  (2010),  quando  as  autoras,  ao  teorizarem  sobre  o  tempo,  apresentam  que  a 

transitoriedade conexa aI  vida humana reverbera na necessidade de compreende0 -la em sua 

complexidade, uma vez que, para ale�m da suposta linearidade positivista de ana� lise dos fatos 

sociais, e�  preciso considerar suas rupturas, continuidades, sensaço� es e afetamentos. 

Portanto, a ruptura na narrativa de Alexandre, ao pensar no iní�cio de sua coleça�o e ja�  

estabelecer uma conexa�o com o tempo presente, precisa ser analisada em sua complexidade. 

Olhar para o passado por meio das memo� rias envolve tambe�m a interpretaça�o dos processos 

que a elas pertencem; por isso, e�  necessa� rio distanciamento de tentativas de modificaça�o do 

que se passou para que se alcance a possibilidade de reinterpretaça�o. Desse modo, o tempo 

tomado como plural e que se movimenta, requalifica o passado almejando um futuro que pode 

ate�  ser semelhante, mas que nunca sera�  igual ao que se findou (BOSI, 2015). Nesse sentido, 

olhar para o passado, conectando com o presente, permite o vislumbre do futuro, mesmo que se 

silencie ou se relativize todo um percurso entre um tempo e outro. 

A\  vista do que foi exposto, as dinamicidades das memo� rias devem ser discutidas em 

conjunto com refere0ncias sobre o tempo, uma vez que elas constituem um processo equivalente 

de fuga da ine�rcia (NEVES, 2010). O tempo e�  trabalhado pelas memo� rias a partir da cultura e da 

vive0ncia dos indiví�duos (BOSI, 2015), e so�  pode ser recuperado pela via da linguagem, sendo 

impossí�vel a retomada de um tempo fí�sico. Ademais, mesmo que o tempo seja uma grandeza 

abstrata, ele esta�  atrelado e se refere a vive0ncias e experie0ncias concretas da vida (NEVES, 

2010; BOSI, 2015; BOM MEIHY; SEAWRIGHT, 2020). 

Eu conheci minha mulher em 1966, e foi ela quem me aplicou na arte.  A gente, 
antes de casar, começou a comprar objeto de antiguidade, ganhava coisas da famí�lia, ela 
começou com esse olhar (...). Nós casamos em 1971, e eu ganhei de presente uma 
obra de arte. A partir daí que nasceu a chama, o talento. Talento e�  a mesma coisa 
que fortuna, voce0  sabe disso. A origem da palavra talento e fortuna e�  a mesma coisa. 
Fortuna e�  que voce0  nasce com ela. Enta�o despertou de novo essa fortuna, e eu não 
parei de comprar arte até hoje (Ca0ndido, Obras de Arte).

O participante Ca0ndido deixa explí�cito em suas memo� rias o momento que iniciou sua 

coleça� o de obras de arte e considera sua esposa uma influenciadora, quando afirma que foi ela 

quem o “aplicou na arte”, por ja�  ter um “olhar” para as antiguidades. Entretanto, foi apo� s um 

presente de casamento de um amigo que nasceu “a chama, o talento”. Contudo, ao comparar  
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talento com fortuna, ele evidencia que houve novamente um despertar. A locuça�o adverbial que 

passa a ideia de repetiça�o “de novo” estabelece conexa�o com o passado, com a sua infa0ncia e sua 

coleça� o de objetos da natureza. Ademais, ha�  a conexa�o do passado com o tempo presente, pois o 

participante na�o  parou de adquirir  novos objetos coleciona�veis.  Entretanto,  destacamos o 

silenciamento na narrativa do participante sobre as questo� es econo0 micas que envolvem a 

coleça� o de obras de arte, que, em muitos casos, sa�o caracterizadas como investimentos. Por 

mais  que possamos considerar  que tal  aspecto  pode ser  mantido em um segundo plano, 

acreditamos na impossibilidade destas questo� es serem desconsideradas, sobretudo na coleça� o 

do participante, que conta com obras de importantes artistas como Lasar Segall, Cí�cero Dias, 

Ca0ndido Portinari, Anita Malfatti, Ismael Nery, Jose�  Pancetti, Vicente do Rego Monteiro, Ma� rio 

Zanini, Genesco Murta e Jeanne Milde, Athos Bulca� o, Burle Marx, Alfredo Ceschiatti, Amí�lcar de 

Castro, Franz Weissmann, Lygia Clark e diversos outros e, por isso, possui uma estimativa de  

milho� es de reais.

Nesse sentido, embora a narrativa se inicie no passado, ela se conecta com o presente,  

tornando-se um ponto de refere0ncia para as aço� es atuais e futuras,  tendo em vista que o 

participante permanece ativo nas aquisiço� es de itens para seu acervo e pretende continuar 

realizando-as,  segundo nossas anotaço� es do caderno de campo.  Segundo Meneses (1992), 

Guarinello (2004) e Bom Meihy e Seawright (2020), as memo� rias na�o devem ser caracterizadas 

como esta� ticas, que rete0m e registram fatos histo� ricos estabelecidos e devem ser tratadas como 

passí�veis de reinterpretaça�o, principalmente por se tratar de lembranças de fatos da vida. 

Nesse sentido, ao olhar para ale�m da mecanicidade, Meneses (1992) e Guarinello (2004) 

consideram que as memo� rias, no presente, devem ir ale�m do resgate dos fatos ocorridos no 

passado, reconstruindo este passado com os olhos e as convenie0ncias do tempo presente. No 

trabalho com as memo� rias, o passado e�  questionado, complementado, refeito e repensado, 

sendo alterado constantemente, pois o que recordamos hoje e�  diferente do que recordamos 

ontem, que na�o sera�  o mesmo amanha�  e, possivelmente, na�o conta tudo o que de fato aconteceu. 

As memo� rias sa�o,  portanto,  sujeitas aI s  dina0micas sociais do tempo em que sa�o acionadas 

(NEVES, 2010; BOSI, 2015).

Por  fim,  acreditamos  que  esta  discussa�o  possibilitou  avanços  sobre  como  esses 

colecionadores iniciaram sua pra� tica e se interessaram pelo colecionismo e, ale�m disso, sobre 

as possibilidades de refletir sobre o colecionismo. Por esse motivo, nos dedicamos para que a  
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pluralidade  de  aço� es  fosse  delineada,  ressaltando  que  o  que  se  entende  como  coleça�o, 

colecionador e colecionismo esta�  envolto por diversas influe0ncias individuais e coletivas, sendo 

estas alcançadas ou na�o por nosso trabalho.

Os sujeitos que colecionam sa�o fundamentais para compreendermos o universo das 

coleço� es (ALMEIDA, 2012). Nesse sentido, Costa (2012) e Dohmann (2017) complementam 

que os sujeitos envolvidos no colecionismo esta�o em constantes negociaço� es na dimensa�o das 

memo� rias  e  de  seus  esquecimentos,  englobando,  entre  outras  questo� es,  o  resguardo  dos 

objetos  das  transformaço� es  temporais,  dos  elos  entre  as  geraço� es  familiares  e  o  cultivo 

nosta� lgico do passado. Portanto, compreender o colecionismo sob a o� tica dos sujeitos e�  refletir 

sobre sua posiça� o enquanto agentes histo� ricos e sobre sua temporalidade. Assim, o trabalho 

com as memo� rias envolve “os valores, as emoço� es, as memo� rias compartilhadas pelo indiví�duo, 

em uma relaça� o entre memo� ria e projeça�o de futuro” (COSTA, 2012, p. 37).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Partimos  de  um  objetivo  de  pesquisa  que  visou  analisar  como  colecionadores  de 

diversos objetos iniciaram suas atividades colecionistas em Minas Gerais. Desenvolvemos uma 

pesquisa com as converge0ncias entre as metodologias histo� rica e qualitativa para que, a partir 

de 29 entrevistas semiestruturadas com colecionadores de diversos objetos,  anotaço� es de 

caderno de campo e observaça�o na�o-participante, pude�ssemos analisar os va� rios começos das 

atividades colecionistas dos participantes da pesquisa. 

Diante  do  contexto  exposto,  discutimos  a  existe0ncia  de  diversos  para0metros 

colecionistas. Por mais que existam rememoraço� es que naturalizem o feno0 meno, em nosso 

artigo ele decorre da socializaça�o dos participantes, rememorada a partir das lembranças da 

infa0 ncia; da influe0ncia familiar, sobretudo da figura masculina do pai; dos interesses a partir de 

acontecimentos na vida adulta que envolvem filhos e esposas; dos interesses desenvolvidos a 

partir de grupos de refere0ncia; e das recordaço� es de momentos vividos em certos lugares e com 

determinados objetos. 

Nossos avanços nos permitem relacionar os estudos memorialí�sticos e as coleço� es. Em 

ambos, na�o ha�  possibilidade de reduzir o feno0 meno ao simples acu� mulo, seja como reposito� rio 

de fatos, como em Guarinello (2004), Neves (2010), Bosi (2015) e Bom Meihy e Seawright 

(2020), seja como acu� mulo de objetos, como em Dohmann (2017), Cordova (2017) e Andrade 
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(2018). Isso ocorre pelo fato de tratarem de processos inacabados da vida. As memo� rias nunca 

esta� o prontas, mas em constante mutaça�o, assim como as coleço� es, que na� o se finalizam. Ou, 

como dito em conversas informais com um dos participantes: “Quando a gente começa uma 

coleça� o, na�o pensa em fim, pensa em começo” (Ca0ndido, Obras de Arte). Começos estes que sa�o, 

a partir das pra� ticas colecionistas, inventados de formas criativas e a partir dos mais diversos  

objetos.  As  coleço� es  podem  começar  com  uma  lembrança  de  algo  passado,  de  um 

acontecimento presente, de algo almejado no futuro. Elas podem se iniciar por investimento, 

por hobby, por expressa�o, por identificaça�o, para manutença�o de ví�nculos familiares ou por 

influe0ncia da indu� stria cultural. Elas podem ainda ser acionadas a partir dos quatro sentidos. 

No a0mbito dos Estudos Organizacionais, nosso trabalho avança na tema� tica da Histo� ria e 

das memo� rias. Contribuí�mos com o campo ao propor o estudo de pra� ticas que versam sobre o 

tempo. Consideramos na�o o tempo produtivista que, em uma sociedade capitalista, visa o lucro 

a qualquer custo, mas aquele considerado improdutivo aos olhos do capital e, por isso, um 

movimento contra o sistema dominante, tal como nos ensina De Certeau (2012). Para no� s, 

trabalhar com os objetos coleciona�veis e�  tratar de um feno0 meno que atende aos interesses 

locais. Esse interesse, em a0mbito organizacional, se conecta com o tempo da experie0ncia, da 

contemplaça�o e do sentimento. ET  o tempo do fazer, do ser, do viver e do praticar no cotidiano. 

A partir do colecionismo, articulamos Bosi (2015) e Carrieri (2023) para considerar os 

feno0 menos  sociais  organizacionais  e  as  memo� rias  a  partir  de  viso� es  alternativas.  Esse 

movimento nos permite ressignificar ate�  mesmo o que consideramos trabalho, ja�  que, para no� s, 

rememorar e�  trabalho: o trabalho das memo� rias. Estas sa� o geridas a partir das experie0ncias e 

das memo� rias individuais e coletivas. Refletir sobre as histo� rias dos iní�cios das coleço� es nos 

possibilitou considerar que as pra� ticas de gesta�o sa�o realizadas no tempo presente, mas que 

mobilizam de forma muta� vel o passado a partir dos interesses de hoje e postulam um futuro 

com base nesses mesmos crite� rios. 

Embora a Administraça�o mainstream pense no passado apenas de modo ferramental, 

apresentamos uma visa�o contemplativa e na�o produtivista dos feno0 menos memorialí�sticos. 

Nosso  artigo  contribuiu  para  as  reflexo� es  de  que  o  trabalho  improdutivo  de  gesta�o  das 

memo� rias colecionistas, pautado em uma trí�ade diale� tica histo� rica (VELLOSO, 2022), pode 

evidenciar pra� ticas de contemplaça�o em diversos contextos na Administraça�o. Deste modo, 

sugerimos que pesquisas futuras se aprofundem nesses aspectos, tanto a partir do caso de 
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colecionadores de outros estados brasileiros quanto a partir  de outros feno0 menos sociais 

distintos do colecionismo. Por fim, nosso trabalho se limitou a estudar colecionadores, em sua 

maioria  homens,  no  estado  Minas  Gerais  e,  por  isso,  sugerimos  que  trabalhos  futuros 

desenvolvam os aspectos de ge0nero, tal como em Oliveira (2018), tendo em vista que foi notado 

por no� s o silenciamento da condiça� o feminina na pra� tica colecionista e a importa0ncia do tema 

no a0mbito da gesta�o.
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