
Das Informa9oes a Conclusao

Memento excitante para o pesquisador aquele em que se encontra enfim
de posse de seus dados e em que se esforga em ver "no que isso vai dar"!
Mas a impressao inicial se verifica amiude decepcionante, sobretudo
para aqueles que, menos experientes, nao estao prevenidos: os dados,
ainda em estado bruto, nao "dao" quase nada. Os fatos e os numeros
nunca falam espontaneamente, e a tarefa do pesquisador acha-se longe
de ser finalizada. Falta-lhe muito a fazer antes que possa fechar o circu-
lo que liga o que emergira de sua investigacao ao problema que a lan-
?ou. For enquanto, ele esta sempre na etapa da verificagao em que deve
ainda estudar seus dados em relagao a hipotese, isto e, proceder a anali-
se e a interpretacao das informagoes colhidas para, em seguida, chegar a
etapa da conclusao. Entao, nao Ihe restara outra coisa senao acabar a
redacao de seu relatorio de pesquisa.

Mas analise e interpreta?ao nao sao imediatamente possiveis. Os
dados que o pesquisador tern em mao sao, de momento, apenas materi-
ais brutos: respostas assinaladas em um formulario, frases registradas
no gravador, notas trazidas por uma observacao participativa, serie de
mapas antigos, fotocopias de artigos publicados por tal jornal ou cole?6es
de jornais tratando de um tema particular... Esses dados precisam ser
preparados para se tornarem utilizaveis na constnifao dos saberes. O pes-
quisador deve organiza-los, podendo descreve-los, transcreve-los, orde-
na-los, codifica-los, agrupa-los em categorias... Somente entao ele podera
proceder as analises e interpreta9oes que o levarao as suas conclusoes.

Analise e interpreta9ao estao intimamente ligadas: de habito, fa-
zem-se paralelamente, conjuntamente, em uma opera?ao em que a frontei-
ra entre as duas e muitas vezes impossivel de tra?ar com precisao, salvo
em alguns estudos em que a analise consiste essencialmente na aplica-
gao de testes estatisticos cujos resultados sao interpretados em seguida,
em uma segao a parte.

E mesmo entao!... Pois antes de recorrer aos testes, foi precise prepa-
rar os dados, agrupa-los e classifica-los por categorias: tais classifica-
coes, que as vezes remontam a elaboragao dos instrumentos, grades ou
questionarios, ja sup5em uma forma de analise e de interpretagao das

As etapas de verificagao
e conclusao evocadas
sao as do diagrama que
nos serviu de guia. Esse
diagrama 6 apresentado
em varies momentos de
maneira mais
elaborada,
principalmente na
introducao da Parte III,
pagina 130.
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O termo "literal" pode,
as vezes, revelar-se
ambfguo: 6 aqui
tornado no sentido
originario para designer
os dados nao
numerados, expresses
em letras e palavras.

DISCURSO Conjunto
de palavras organizadas
de modo a veicular
sentido.

informa§6es, estejam elas ja presentes ou se trate daquelas que se pre-
tende coletar. De sorte que se, para melhor descrever as diversas opera-
9oes, distinguem-se, as vezes, prepara9ao, analise e interpreta9ao dos
dados, deve-se ao mesmo tempo convir que as demarca9oes entre elas
nao sao estanques, nem mesmo sempre claramente discernfveis.

Na seqtiencia dos primeiros tratamentos, os dados serao expresses
sob forma numerica ou sob forma literal. Esta ultima forma tern a ver,
seguramente, com aquela em que esses dados se apresentavam quando
eles foram coletados, mas, tambem, com as intenfoes do pesquisador.

A forma numerica permite o tratamento e a analise com a ajuda dos
instrumentos estatisticos. Procede-se assim, mais freqiientemente, com
os dados obtidos por instrumentos estruturados ou padronizados como
os testes, grades de observagao ou questionarios com opcoes de respos-
tas, ao passo que os dados que tomam forma literal serao objeto de uma
analise de conteudo. E principalmente o caso dos dados que se apresen-
tam como um discurso, termo entendido aqui em um sentido muito am-
plo que engloba tanto os textos extrafdos de diversos tipos de documen-
tos quanto respostas obtidas nas perguntas abertas dos questionarios ou
entrevistas. Ressaltemos que algumas analises de conteudo recorrem a
uma abordagem em que as estatisticas desempenham um papel, mas esse
recurso nao e obrigatorio e nem sempre util como veremos.

Neste capftulo, estudaremos mais a fundo o trabalho de preparagao,
analise e interpretagao dos dados. Na primeira se?ao, consideraremos o
caso dos dados apresentados numericamente. Dedicaremos a segunda
seqao ao caso dos dados literals e a terceira, as conclusoes que o pesqui-
sador deve tirar de seu trabalho.

INSTRUMENTOS E METODOS DE ANALISE ESTATISTICA

Em uma grade normal,
faz-se um esforgo para
uniformizar ao maximo
a maneira de registrar
as observances. No
esbo^o proposto, elas
sao mais variadas a fim
de proporcionar uma
visao ainda incompleta
de diversas
possibilidades.

Para abordar a analise dos dados numericos, encontremos esse pesquisa-
dor da pagina 177 que, ao fim de um estudo de marketing, propos-se a
observar o comportamento de consumidores diante da prateleira de ce-
reais. Muniu-se de uma grade de observa9ao cujo 656090 aparece na
pagina 179. Imaginemos que execute suas investiga9oes em uma quin-
zena de estabelecimentos, dentre os quais quatro lojas de convenienci-
as, tambem chamadas de lojas 24 horas, mercearias de bairro e oito su-
permercados, lojas divididas de maneira igual no conjunto do territorio
de uma aglomera9ao urbana. Acha-se com mais de 1200 grades preenchi-
das: uma centena proveniente de cada uma das grandes mercearias de
bairro e em torno de trinta de cada uma das lojinhas. Uma quantidade
apreciavel de informa9oes que deve agora examinar a fim de aproveitar
suas riquezas!

Ora, os dados coletados tomam formas dispares: campos assinala-
dos, pontos em escalas, comentarios escritos. As grades nao sao faceis
de usar tais e quais para comparar as observa9oes, extrair tendencias. Os
dados brutos, reconheciamos no inicio do capitulo, nao dizem muita
coisa espontaneamente: o primeiro cuidado do pesquisador sera, pois,
de coloca-los em ordem, transformar sua apresenta9ao, reunindo as infor-



A CONSTRUCAO DO SABER 199

magoes mais comodamente a fim de permitir sua analise e interpreta-
9ao. Essa primeira parte do tratamento constitui a preparagao, ou, ainda,
a redugao dos dados. Sera seguida da propria analise estatistica, que e
habitualmente realizada em dois tempos: um primeiro em que se descre-
vem e caracterizam os dados e um segundo em que se estudam os nexos
e as diferensas, em que se fazem inferencias, etc. Como tais analises
tomam a forma de calculos matematicos, a interpretagao delas se distin-
gue mais do que na analise de conteudo. Isso nao significa que seja
precise esperar o fim das analises para interpretar seus resultados: especi-
fica-se bem freqiientemente o sentido desses a medida que surgem, senti-
do que pode guiar o pesquisador nas escolhas a efetuar na continua?ao.

O caso do pesquisador-observador e de sua grade vai aqui nos ser-
vir de exemplo. O procedimento descrito seria sensivelmente o mesmo
se os dados proviessem de um outro tipo de instrumento estruturado, ou
ate de material muito pouco estruturado: lembremos que alguns modos
da analise de conteudo podem tambem originar analises do genero da-
quelas descritas no que se segue.

Prepara^ao dos dados

A preparacao dos dados comporta tres operates principais: codificagao,
transferencia e verifica9ao. Sem serem centrais, essas operagoes mos-
tram-se, contudo, de uma importancia nao negligenciavel no conjunto
do processo, pois se nao podem por si sos assegurar a qualidade das
analises e interpretagoes, correm, no entanto, o risco de as obstaculizarem,
quando realizadas sem o necessario cuidado.

Codificagao dos dados

A codificacao constitui a primeira operagao na organiza?ao do material.
Na pratica, trata-se de atribuir um codigo a cada um dos dados coletados
e de ordena-los por isso mesmo em categorias. Assim, para o primeiro
objeto de sua observagao, o nivel socioeconomico da zona urbana onde
se localiza o estabelecimento que ele considera, o pesquisador pode co-
dificar 1 se essa e favorecida, 2 para media e 3 para desfavorecida. Pode
tambem acrescentar um codigo 4 para os casos em que nenhum campo e
assinalado. Ele define os codigos dessa maneira, cada vez que as obser-
vagoes sao registradas, assinalando campos.

Alguns casos merecem uma aten?ao
especial.

Algumas informa96es acham-se ex-
pressas numericamente, o que fornece di-
retamente codigos. Assim, para a presenga
de crian9as observadas em 10, o pesquisa-
dor colocara 0, 1, 2 ou 3... seguindo seu
numero.

A) Quadro geral de observafao .iff^.y$.
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Se a informagao e registrada em uma
escala, como no caso da idade do cliente
no item 8, o pesquisador da um codigo a
cada intervalo. E se os intervales nao sao
previstos antecipadamente, como no caso
da descrigao da postura geral do cliente no
item 9, pode entao determinar que nume-
re, em seguida, como anteriormente.

No item 12, para descrever a passa-
gem do cliente diante da prateleira, encon-
tram-se oito campos que podem ser codifi-
cados de 1 a 8. Salvo que, aqui, mais de
um campo poderia ver-se apontado por oca-
siao de uma observa?ao. Para evitar os pro-
blemas, seria mais sabio agrupar as situa-
9oes previstas em tres subgrupos reunindo
enunciados que se excluem mutuamente.
O pesquisador distinguira entao a observa-
?ao 12a ("passa sem deter-se", codificado
1; "passa depois volta", codificado 2;...) de
12b em que ele pode por 0 se o cliente par-
te com as maos vazias, e, tendo atribufdo
numeros aos produtos oferecidos, notar o
ou os numeros daqueles que foram sele-
cionados no caso contrario. Fara a mesma
coisa em 12c, se nunca o cliente volta atras.

Ja o assinalamos, acontece as vezes
que o observador nao marca nada quando
se trata de um objeto de observa9ao, por-
que esquece ou nao pode observa-lo. O pes-
quisador tambem deve prever codigos para
traduzir as ausencias de marca§ao, exata-
mente como em um questionario preve-se
uma indicate para a recusa ou a incapaci-
dade de responder. Tais codigos foram acres-
centados em alguns de nossos exemplos.

E necessario tambem codificar os co-
men tarios: o procedimento e o mesmo que
o descrito para a constru9ao de uma grade
aberta, na se£ao em que abordamos a anali-
se de conteudo. De momento, contentemo-
nos em dizer que o pesquisador faz um le-
vantamento das notas observadas no con-
junto ou na amostra das grades de observa-
§ao completadas e opera um agrupamento
dessas notas em fun9ao de seu sentido, ob-
tendo assim um primeiro conjunto de cate-
gorias. Depois, ele reconsidera cada nota
para ver se a categoria em que ela se en-
contra convem, se deve ser colocada alhu-
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res, ser definida uma nova categoria... reiterando a opera?ao ate a obten-
?ao de categorias que o satisfa9am. Ele Ihes atribui entao codigos que
servirao para classificar o conjunto dos comentaiios quando do inventa-
rio dos dados. Esse inventario podera eventualmente originar certas re-
visoes. Tentar-se-a evita-las tomando no inicio uma amostra suficiente-
mente ampla de comentarios emitidos e, se o material nao e muito con-
sideravel, examinando rapidamente o conjunto deste para determinar as
observances que se destacariam realmente das outras.

A maneira pela qual os codigos e, portanto, as categorias foram
definidos deve ser explicitamente justificada em funnao da natureza da
observacao e das intencoes da pesquisa. Importa tambem que o pesquisa-
dor tome nota cuidadosamente da significance dos codigos: esta chave
de codifica?do Ihe facilitara grandemente a tarefa no momento de organi-
zar de maneira definitiva seus dados e Ihe permitira encontrar-se nela
quando quiser voltar sobre eles apes um certo tempo. O trabalho e relati-
vamente facil quando o instrumento utilizado e um questionario com
perguntas fechadas ou, como aqui, uma grade de observance: basta inscre-
ver diretamente os codigos no instrumento, assim como o ilustramos em
alguns dos exemplos que precedem.

Se o instrumento utilizado nao permite proceder dessa maneira, ou
se o pesquisador prefere um outro metodo, pode tambem fazer uma lista
de seus codigos e conserva-la a parte. Para cada variavel ou fator conside-
rado, a zona urbana, por exemplo, especifica inicialmente a significance
que esta ligada a ele: zona urbana poderia entender-se no sentido geo-
grafico, ao passo que aqui se trata mais de zona socioeconomica; de-
pois, relaciona os diversos codigos associados a essa variavel ou fator,
precisando o carater ou a categoria que traduz: 1 para "zona favorecida",
2 para "zona media", etc.

TABELA X
Exemplo parcial de uma chave de codificacao

N° Variavel Descricao

1 Zona urbana Nfvel socioeconomico

8 Idade estimada Dada por intervalos

15 Tempo diante Medido em segundos
da prateleira

Codigo

1
2
3
4
1
2
3
n

Categoria

Favorecida
Media
Desfavorecida
Nao notada
10 a 19 anos
20 a 29 anos
30 a 35 anos
Numero de
segundos

Claramente identificados suas categorias e codigos, o pesquisador
precede entao a codificanao do material reunido. Esta operagao pode
preceder, mas tambem ser geminada a da transferencia dos dados.
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Transferencia dos dados

Transferir os dados e simplesmente transcreve-los em um quadro mais
funcional para o trabalho de analise e de interpretafao, transformando-
os as vezes, gra9as a codificagao. Em alguns casos, o pesquisador codi-
fica os dados no momento de transferi-los, enquanto que em outros ca-
sos, quando a atribui9ao de um codigo e mais delicada, como com os
comentarios dos observadores, ele preferira separar as opera9oes.

Outrora, no momento da transferencia, os dados eram ordenados em
um vasto quadro manuscrito, semelhante aquele de que reproduzimos uma
pequena parte; esse genero de quadro traduz bem o "espfrito" do trabalho
a efetuar mesmo que, hoje em dia, os dados sejam freqiientemente intro-
duzidos em um quadro informatizado chamado de base de dados.

TABELA Y
Porgao de uma base de dados

N° de variavel

Grade n° 1
Grade n° 2
Grade n° 3
Grade n° 4

1 2 3 4

2 1 1 3

O computador mostra-
se um instrumento
precioso, mas nao ha
obrigatoriedade de
recorrer a ele. Muitas
vezes, ver-se-ao
pesquisadores trabalhar
na velha maquina de
escrever comq
antigamenle. E
especialmente o caso
quando os dados nao
sao muito numerosos
ou por ocasiao das
primeiras analises,
quando o pesquisador
quer simplesmente ter
uma ideia "do que isso
da".

Este quadro conta com uma coluna para cada uma das variaveis
consideradas no estudo e tantas linhas quanto as pessoas interrogadas
ou, no caso presente, clientes observados. Nos campos assim definidos,
os dados codificados sao colocados a partir do que se encontra em cada
uma das grades utilizadas. Assim, os valores levados ao quadro indicam
que a grade de observacao numero 4 corresponde a um cliente observa-
do em uma zona urbana media (codigo 2, coluna 1), encontrando-se
naquele momento em um supermercado (codigo 1, coluna 2), cuja apre-
sentacao e moderna (codigo 1, coluna 3)...

Assim reunidos, os dados podem ser compilados e tratados de di-
versas maneiras. O computador, com freqiiencia, facilita o trabalho, pois
com o material captado pela maquina e possfvel, pressionando algumas
teclas, efetuar em tempo minimo diversos calculos que, de outra forma,
exigem paciencia e minucia sem por isso garantir a exatidao. Voltare-
mos, de outra parte, no momento de abordar as analises propriamente
ditas, aos sen^os prestados pelos instrumentos informaticos.

Os dados estao agora prontos para serem analisados. Mas, antes de
empreender esta nova etapa, algumas verificagoes se impoerh.

Verificaqao

A ordem de nossa apresenta?ao aqui e enganosa, pois relega para o final
da etapa de redu?ao dos dados uma operagao que, na realidade, e condu-
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zida ao longo desta. De fato, o processo de verificagao comega na recep-
gao dos dados brutos: preocupado em nao despender em vao suas ener-
gias, o pesquisador eliminara desde logo os dados que nao podem servir
a seus fins porque sao incompreensfveis, incompletos, inadequados...
Alguns podem ser demasiado fragmentarios: os observadores talvez te-
nham, por exemplo, encontrado dificuldade em determinar quais clien-
tes olharam todas as prateleiras; se urn grande numero de grades conti-
nuam vazias sobre o assunto ou se, em seus comentanos, os observado-
res notem que suas observances desse aspecto sao pouco seguras, o
pesquisador escolhera verdadeiramente nao leva-lo em conta. Outros
dados podem finalmente verificar-se mais ou menos adequados, porque
muito pouco discriminantes: se ninguem, ou quase ninguem, leu as infor-
magoes fornecidas nas caixas de cereais, o pesquisador deixara de lado
tambem essa variavel. Como abandonara os relatorios preparados por
um observador que nao respeitou as instrugoes...

Quando um fator e exclufdo, o quadro dos dados perde uma coluna,
ao passo que se uma ou algumas grades sao eliminadas porque nao forne-
cem informagoes fidedignas ou de outro modo satisfatorias, e uma linha
ou um conjunto de linhas que desaparecera.

A verificagao nao se detem af, pois diversos erros podem tambem
manchar o processo de organizagao dos dados; importa retificar esses
erros antes de prosseguir. Fala-se entao da correcao — da limpeza — do
dossie. Pode-se certamente verificar cada um dos dados, o que e, muitas
vezes, a solugao mais eficaz; mas em alguns casos, como no nosso exem-
plo em que se encontram mais de 1200 grades comportando cada uma
em torno de vinte elementos, e precise achar meios mais rapidos de
detecgao das anomalias. Um truque experimentado consiste em "tirar"
os dados acumulados por codigos em cada uma das colunas. Por exem-
plo, na coluna 4 (clareza da exibigao dos pregos), 4 codigos podem apa-
recer: 1,2 ou 3, conforme a clareza da exibigao seja "grande", "media"
ou "fraca", ou entao 4 se nenhuma observagao foi registrada pelo observa-
dor. Arrolando simplesmente o numero de entradas para cada um dos
codigos, e entao possfvel certificar-se que o compute total esta af, se
nao, verifica-se onde se encontra a falta e o que pode explica-la. Da
mesma forma, caso se queira fazer constar um codigo diferente daque-
les cuja presenga e legitima, ter-se-a o cuidado de indica-lo no quadro
de dados e de corrigi-lo retornando as informagoes originais. Ele pode,
por exemplo, provir de um relatorio de observagao julgado aberrante,
mas que nao foi deixado de lado: basta encontra-lo e faze-lo tomar o
caminho da cesta de lixo. Outros erros mais banais resultam de simples
erro de "digitagao", quando o pesquisador usa uma base de dados infor-
matizada.

Algumas "aberragoes" podem tambem chamar a atengao, sem por
isso sempre testemunhar erros. E surpreendente, mas nao impossfvel,
ver uma pessoa de 98 anos fazer compras no supermercado. Sera tam-
bem preocupante a ausencia total de uma categoria para uma variavel
especial: talvez a categoria nao esteja em seu lugar..., ou talvez o pesqui-
sador se tenha enganado de variavel ao transferir seus dados.

Cuidadosamente codificadas as informagoes, transferidas e verifi-
cadas, e chegada a hora das analises.

Dados sao ditos
DISCRIMINANTES
quando permitem bem
distinguir pessoas, fatos,
situa;oes, conteudos de
documentos...
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Expulsar esse codigo que nao posso ver
O exemplo que se segue mostra de onde podem vir codigos errados. Um pesquisador devia categorizar
observacoes de espectadores-testemunhas que acabavam de examinar uma mensagem publicitaria. Ele
hesitara longamente entre duas classificacoes, A e B, que comportavam respectivamente cinco e tres catego-
rias. Tendo por fim selecionado B, infelizmente codificou algumas observacoes em funcao de A. A presenca
de codigos 4 e 5 em sua base de dados soou o alarme e deu trabalho ao pesquisador, apesar de feliz por ter
podido descobrir a anomalia.

g»r,«^ss?i'H
V, l-^-S^&t^r/fi^^3^"'!^,—T~

Analise estatistica dos dados

Mesmo organizadas em uma base informa-
tizada de dados, as informacoes coligidas
das quase 1200 grades de observacao cons-
tituem um mar de codigos e cifras no qual
o pesquisador deve evitar afogar-se.

O que nos oferecem as estatfsticas?
Uma massa de instrumentos que podem nos
desviar do caminho se tentamos aplica-las
ao material sem reflexao suficiente, mas
que, usadas com discernimento, podem aju-
dar a melhor compreender e explicar os fe-
nomenos e as situagoes, contribuindo as-
sim para a construgao dos saberes.

Para melhor achar-se em seus dados,
o pesquisador deve inicialmente descreve-
los com o auxflio de algumas medidas que
os resumem e os caracterizam ao mesmo
tempo. Podera, a seguir, estudar diversas
rela?6es que existem entre as variaveis e
fatores considerados e ver, enfim, em que

Consultar um especialista?

No momento de usar instrumentos estatfsticos e grande a tentacao de consultar um especialista e Ihe reme-
ter os dados, dizendo para si mesmo que ele e o melhor situado para extrair o maximo deles. Ora, a
finalidade do exercfcio e menos tirar esse maximo do que responder a uma pergunta, verificar uma hipote-
se. Sao essas preocupacoes que, mais uma vez, devem guiar a analise. Esta nao requer necessiriamente o
recurso a instrumentos sofisticados, e o pesquisador pode, em geral, efetuar ele mesmo o trabalho. Se e
precise que consulte um especialista, deve dar-se o trabalho de dialogar com o expert para fazer com que
este compreenda o que ele pretende e Ihe explique os tratamentos sugeridos. Ele geralmente aceita estas
sugestoes, mas nao pela unica razao de que o expert e um expert, julga ele mesmo o merito real delas, em
vista das contingencias e dos objetivos de sua pesquisa. Em suma, deve continuar a exercer um controle
sobre o conjunto do processo.



1
A CoNSTRugAo DO SABER 205

SERVICES
DE

ESTATISTICAS

medida suas conclusoes podem estender-se para alem da amostra dos
clientes observados. Sao esses tres aspectos que abordaremos nas sub-
segoes que se seguem. Precisemos que as describes dos instrumentos
estatisticos nao irao ate as formulas e maneiras de efetuar os calculos.
Insistir-se-a mais na utilizagao que se pode fazer desses instrumentos.
As precisoes encontram-se no Apendice B, bem como nas obras espe-
cializadas.

Fazer os numeros falarem

As estatisticas constituem urn poderoso instrumento para a analise das informacoes. O que nao impede que
as pessoas desconfiem delas as vezes, sob pretexto de que se pode "faze-las dizer qualquer coisa". Mark
Twain ia mais longe lancando sua celebre proclamacao: "Ha tres especies de mentiras: as mentiras, as
malditas mentiras e as estatisticas". Outro autor, infelizmente nao identificado, fez uma vez o seguinte
comentario: "Muitfssimas pessoas usam as estatisticas como os bebados usam os postes da rua: muito mais
pelo apoio que eles Ihes trazem do que pela luz que dispensam".

Isso para incentivar uma desconfianca de bom quilate frente aos numeros que se faz falar: como todo
instrumento poderoso, as estatisticas sao capazes do pior e do melhor. A qualidade e o valor de seu aporte
sao fungao da pessoa que as utiliza e de sua maneira de utiliza-las.
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MEDIA Soma do
conjunto dos valores
observados, dividida
pelo numero de
observances; e tambem
chamada M^DIA
ARITMETICA.

MEDIANA Valor da
variavel que separa o
conjunto das
observances em duas
partes iguais.

MODA Valor da
variavel que reaparece
mais seguidamente nas
observances. Se dois ou
mais valores da variavel
chegam em igualdade a
testa das freqiiencias, a
distribuicao da variaVel
e dita bimodal ou
multimodal.

A DISTRIBUigAO de
uma variavel e
constitufda pelo
conjunto dos valores
que esta variavel pode
tomar, vendo-se cada
um desses valores
associado a freqiiencia
de suas ocorrencias no
conjunto dos dados.

Caracterizagao dos dados

O primeiro cuidado do pesquisador sera, portanto, o de descrever seus
dados ou, mais precisamente, caracterizar o comportamento de cada uma
das variaveis no conjunto de suas observasoes. Dois tipos de medidas
vao servir-lhe para esse fim: as medidas de tendencia central e as medi-
das de dispersao.

Comecemos pelas medidas de tendencia central: elas permitem si-
tuar os dados em torno de um valor particular. As tres principals sao a
media, a mediana, e a moda. A primeira e reservada as variaveis ditas
numericas, aquelas cujos valores sao obtidos por enumeragao ou outra
forma de medida, como em nossa grade de observa9ao do capftulo 7
(pagina 179), as variaveis "presen$a de acompanhantes" ou "duragao de
presen9a diante da prateleira". Quando a variavel examinada e ordinal,
isto e, quando seus estados sao hierarquizados sem por isso corresponder
a valores medidos, privilegia-se a mediana. Ao passo que, com uma
variavel nominal, cujos estados sao simplesmente justapostos sem que
uma ordem imponha-se ai naturalmente, so a moda e utilizavel.

Esclarecedoras, as medidas de tendencia central nao dizem, porem,
tudo de uma variavel e de sua distribuicao. Alem do valor particular em
torno do qual se reunem as observa96es, o pesquisador vai querer tam-
bem conhecer a "densidade" de sua reuniao, a maneira como elas se
desdobram: estao elas temerosamente encolhidas umas contra as outras
bem junto do valor central ou se expoem amplamente? Assim, uma me-
dia de 38,6 anos de idade dos clientes de um supermercado pode signi-
ficar que este e frequentado sobretudo por pessoas de meia-idade, ou
entao por mais idosas ou mais jovens, ou, ainda, que todos os grupos de
idade estao mais ou menos igualmente representados.

E ai que entram em jogo as medidas de dispersao. A mais simples e
a extensdo que da a distancia entre os valores extremos observados.
Apoiando-se somente nesses extremos, cases freqiientemente excentri-
cos, ela se verifica um pouco sumaria, de sorte que a ela se prefere mui-
tas vezes o desvio quartilico, tambem chamado de desvio interquartilico:
ele corresponde a distancia que separa. os valores da variavel entre os
quais se encontra a metade central das observa9oes realizadas. Seu uso
supoe evidentemente que os valores da variavel sejam hierarquizados,
isto e, que essa variavel seja ordinal ou numerica. Quando a variavel e
numerica, pode-se entao recorrer a medidas que fazem intervir o desvio
que separa cada dado dessa medida central: o desvio media, a variancia
e o desvio padrao sao as mais usuais.

Alem da tendencia central e da dispersao das observances, outros
aspectos da distribuigao podem se mostrar significativos. E assim que
se usa as vezes a freqiiencia relativa, habitualmente expressa em porcen-
tagem, de cada estado da variavel, sobretudo no caso das variaveis
ordinais ou nominais, especificando, por exemplo, que 80% (12 sobre
15) dos estabelecimentos visitados exibem seus pregos com uma clareza
julgada media e que 13% sao tidos como muito claros... No caso das
variaveis numericas, recorre-se de preferencia a medidas ditas de posi-
9&o que permitem situar as observafoes sobre intervales. Assim, com os
quintiles, as observa9oes em torno de uma variavel sao divididas em
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cinco grupos de mesmo tamanho: o primeiro quintil reune, por exem-
plo, as pessoas que passaram menos tempo pela prateleira onde eram
observadas, o segundo agrupa os 20% seguintes, ate ao quinto que reu-
ne os que se detiveram mais tempo. Pode-se entao precisar que estes
ultimos ai permaneceram mais de 94 segundos, que os do quarto quintil
passaram af de 76 a 94 segundos, etc. Os quartflicos e os decflicos se-
guem o mesmo principio, sendo entao o conjunto das observa?6es fra-
cionado em quatro ou em dez. Os detalhes sobre os modos de tomar essas
medidas e outras, como os Estanines (contrasao de standards nines) ou os
percentis, sao expostos no Apendice B e nos tratados de estatistica.

Acrescentemos todavia que a maior parte dos softwares de base de
dados permitem calcular rapida e exatamente medidas descritivas, tanto
as de posi9ao quanto as outras de tendencia central ou de dispersao.
Contudo, um alerta imp5e-se: o computador nao decide se o calculo tern
sentido ou nao em relagao a variavel considerada. O pesquisador deve,
portanto, certificar-se disso antes de apertar as teclas.

Ressaltemos tambem o aporte das apresentagSes visuais na descri-
c.ao dos dados. Os quadros constituem uma maneira eloqiiente de exibi-
los de modo condensado, quer se trate de um quadro em uma entrada
que da a distribui9ao de uma variavel, ou de um quadro com dupla en-
trada que coloca duas variaveis em rela?ao; por exemplo, o numero de
criangas que acompanha o cliente observado e o tempo passado diante
da prateleira. Os graficos revelam-se um outro meio eficaz de resumir
uma distribui9ao e existe todo um arsenal deles: na maioria desses grafi-
cos, os estados ou valores da variavel sao colocados no eixo horizontal
e as freqiiencias no vertical. Dai, seguindo a natureza da variavel, tra-

DESVIO: E a diferenga
entre cada dado e a
m6dia dos dados.

DESVIO MEDIO: Media
dos desvios, ou seja, a
soma de todos os
desvios considerados
como positives,
divididos pelo numero
de dados.

VARlANCIA: Soma dos
quadrados dos desvios
divididos pelo numero
de dados.

DESVIO PADRAO: E a
raiz quadrada da
variancia.

Algumas especificacoes
sobre o uso correto dos
quadros e graficos
aparecem mais adiante,
na parte do manual que
trata do relatorio de
pesquisa, assim como
no Apendice B.

"Teus pais te disseram em que percent! I tu te encontras?"
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§am-se diagramas em bastoes, histogramas com ou sem polfgono de
frequencias, curvas de frequencias, diagramas circulares... todas as for-
mas de representagoes abordadas nos manuais de estatfsticas ou de me-
todos quantitativos.

Colhendo observances ou interrogando as pessoas, o pesquisador
visa a um objetivo que ultrapassa a simples descri?ao de uma situacao
ou fenomeno, ainda que acompanhado de belos quadros e graficos. Ele
quer, lembremos novamente, resolver alguns problemas, responder per-
guntas, verificar hipoteses. Isso leva a evidenciar diversas relagoes en-
tre as variaveis, a perscrutar diferengas entre subgrupos particulares de
pessoas, a se inquietar com o carater generalizavel de suas observances.
A continuance da analise prende-se a tais aspectos.

Testes estatisticos

Essa continua^ac da analise passa pelo recurso aos testes estatisticos.
Estes vao ajudar o pesquisador a julgar a presen?a ou ausencia de vmcu-
los significativos entre as variaveis escolhidas em relagao a suas ques-

Eixo de simetria

O "sino" normal

A "lei" normal, dita tambem lei de Gauss-Laplace, e um dos exemplos importantes de distribui^ao de
frequencias. Com efeito, sao numerosas as situates em que se encontram variaveis pelas quais media,
modo e mediana se confundem, a media reunindo o maior numero de observances e separando o conjunto
dessas exatamente em dois, ao passo que as frequencias diminuem rapidamente desde que se afastam
dessa media. Tracando o grafico dessas frequencias em fungao dos valores da variavel, obtem-se uma curva
que se assemelha ao perfil simetrico da curva em sino.

E correto dizer "asse-
melha-se", pois a situagao
representada por essa cur-
va nunca se realiza perfei-
tamente: traduz o caso ide-
al para o qual tenderia a ver-
dadeira distribui^ao se o
conjunto das observances
se tornasse infinitamente
grande. Na pratica, as distri-
buicoes teoricamente nor-
mais dao as vezes tra^ados
fantasiosos como essas cur-
vas de distribuinao de resul-
tados de exames em que se
observam duas "elevac.6es",
que correspondem uma ao

Frequencias • >
(absolutas
ou relativas)

MSdia
Mediana

Moda

Valores da variavel

grupo dos fracos da classe e
a outra, ao grupo dos fortes.

Isso nao deixa de suscitar questoes, pois inumeros instrumentos, por outro lado extremamente uteis
em probabilidades e em estatfsticas, nao tern sentido senao aplicados a variaveis que se conformam a lei
normal. Ate onde se pode ir para afirmar que uma distribuinao e normal? Sera suficiente dize-la "teorica-
mente" normal? E em que momento cessa de ser legftimo querer normalizar um conjunto de resultados?...

A mesma coisa para os usos, as vezes discutfveis, da curva normal para apoiar algumas decisoes. E
assim que se justifica a implantanao de caminhos menos penosos em educa^ac, explicando que a curva
normal mostrava que uma certa proporcao dos alunos — fixada arbitrariamente ora em 12%, ora em 15%...
— nao poderia seguir programas regulares. Desta vez, e a lei normal que serviu para definir os "sinos"!



1
A CONSTRUCAO DO SABER 209

toes e hipoteses, e a determinar a intensidade desses vmculos. Sem en-
trar nos detalhes tecnicos ou matematicos — como se podera encontrar
no Apendice B —, vamos dar uma olhada nesses testes para captar-lhes
o alcance e os limites.

Uma das hipoteses de nosso pesquisador-observador das se§oes de
especiarias poderia ser que os clientes mais jovens sdo mats assiduos
compradores de urn cereal. Tais hipoteses — embora habitualmente mais
sutis — sao com frequencia objetos de estudo por parte dos responsa-
veis pelo marketing, preocupados em especificar a composi?ao da clien-
tela de um produto para melhor atingi-la ou amplia-la. Notemos de passa-
gem que a variavel "idade" ve-se aqui relacionada a variavel "compra
de um produto", mas essa rela§ao nao e necessariamente causal, pois
diversos fatores podem explicar verossimilmente a propensao das pes-
soas a comprar um dos produtos.

Para verificar essa hipotese, o pesquisador estabelece de infcio a
distribui?ao conjunta das variaveis, construindo um quadro de dupla
entrada.

QUADRO Z
Idade do cliente e conclusao de uma compra
FreqOiencias relativas (%) por grupo de idade

Idade
Compras

Sim
Nao
Total
n

Menos de
20 anos

51
49
1000
124

20 a 39 anos

46
54
100
360

40 a 59 anos

41
59
100
485

60 anos
e mais

40
60
100
274

Total

43
57
100
1243

A primeira vista, as observagoes colhidas parecem confirmar a hipo-
tese: a porcentagem dos compradores decresce a medida que aumentam
as faixas de idade. Se, ao contrario, essas variaveis nao mantivessem
nenhum vfnculo entre si, as porcentagens deveriam permanecer constan-
tes de uma faixa a outra, girando todas em torno dos 43% globalmente
observados.

Mas e cedo demais para concluir: o pesquisador deve ainda assegu-
rar-se do carater significative das diferen?as ressaltadas entre os grupos
de idade, verificar quais nao sao simples efeitos do acaso, antes de afir-
mar que traduzem a existencia de uma verdadeira relagao entre as varia-
veis.

Afirmar a presenga significativa de tal rela9ao e na verdade susten-
tar que, se as observagoes tivessem excedido a amostra para se estender
a todas as pessoas que freqiientam supermercados, mercearias e lojas de
conveniencias, ter-se-iam obtido sensivelmente os mesmos resultados.
Alias, se o quadro que precede incidisse sobre toda a populagao dos
clientes desses estabelecimentos, entao se poderia concluir imediatamente
a exatidao da hipotese.
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A questao da existencia
de uma relacao entre
duas variaveis e, de
fato, a da generalizacao
ao conjunto de uma
populate de uma
relacao constatada no
nivel da amostra. Se, no
exemplo, a observacao
tivesse incidido sobre o
conjunto da populacao,
nao haveria mais
pergunta a ser feita:
saber-se-ia que, para
essa populacao, o
numero de
compradores de um
produto decresce
efetivamente com a
idade dos clientes.

Mas so uma amostra desses clientes foi considerada. E quern diz
amostra, diz acaso, pois este ultimo presidiu a formagao do contingente
dos observados. Ora, mesmo quando o acaso faz bem as coisas, encon-
tram-se sempre diferengas entre uma populagao e uma amostra desta.
Assim, e possivel que os menores de 20 anos observados tenham compra-
do mais cereais do que o conjunto das pessoas de sua idade, bem como
pode ser que as pessoas das outras faixas de idade tenham adquirido
menos cereais do que aqueles e aquelas que os representam.

Resulta disso, portanto, uma saudavel inquietude: por si sos, esses
desvios eventuais entre o comportamento do conjunto das pessoas de
uma dada faixa de idade e o dos membros desta faixa inclufdos na amos-
tra poderiam explicar as diferengas observadas entre os diversos grupos
de compradores? Como saber se a relagao presumida entre a idade do
cliente e sua propensao a comprar e bem real ou se ela depende mais de
uma forma de (ma) sorte no momento de escolher as pessoas observa-
das? Af esta toda a questao do carater significative das diferengas assina-
ladas no quadro, questao que o pesquisador deve responder a si mesmo
para estar apto a concluir: essas diferengas entre os quatro subgrupos da
amostra sao artificials ou traduzem diferengas entre as fatias correspon-
dentes do conjunto da populagao?

Uma vez que a observagao de toda a populagao esta exclufda, a
resposta a essa interrogagao sera fornecida por um teste de hipotese e se
exprimira sob forma de probabilidade: ha tal porcentagem de chances
de que a amostra represente convenientemente a populagao face as varia-
veis consideradas e que as diferengas observadas sustentem a hipotese
de uma relagao entre as variaveis.

A maneira de proceder nesses testes pode resumir-se assim: quase
nao conhecendo a populagao, imagina-se, no inicio, que nao existe no
seio dessa relagao entre as variaveis. E a hipotese dita nula. Se, em nos-
so exemplo, essa hipotese mostra-se correta, isso significa ausencia de
diferenga na proporgao dos compradores que pertencem a cada uma das
faixas de idade componentes dessa populagao. Seria, pois, surpreen-
dente observar tais diferengas em uma amostra corretamente tirada des-
sa populagao. Os testes estatfsticos, alias, so tern valor se as amostras
sao aleatorias, isto e, todo elemento da populagao tem uma oportunida-
de conhecida e nao nula de fazer parte delas. Mas ja foi visto que a
tiragem do acaso ocasiona habitualmente alguns desvios. O teste vai
dizer se essas diferengas sao surpreendentes, isto e, se elas ultrapassam
aquelas que se deve esperar em virtude so do acaso. Se permanecem
aquem do limite previsivel, essas diferengas sao julgadas nao-significati-
vas: a hipotese nula e entao mantida, porque as observagoes realizadas
na amostra nao permitem concluir por uma relagao entre as variaveis.
Se, em contrapartida, os desvios vao alem desse limite, reconhece-se
entao que o acaso sozinho nao pode explica-los e que eles sao verdadeira-
mente a manifestagao de uma relagao entre as variaveis.

Sao numerosos os testes de hipoteses escolhidos em fungao das ca-
racterfsticas das variaveis estudadas e de sua distribuigao. Varios testes,
os que se baseiam nas diferengas das medias ou na analise da variancia
especialmente, requerem variaveis numericas cuja distribuigao se confer-
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ma a lei normal. Como essas conduces nem sempre sao satisfeitas, sao
utilizados, muitas vezes, testes menos exigentes, como o qui-quadrado.

Os calculos exigidos pela aplicagao desses testes sao freqiientemente
fastidiosos: felizmente, dispomos agora de softwares muito praticos e
eficazes, o SAS, o SPSS e outros como o SYSTAT para computador
pessoal, que os efetua rapidamente por nos.

As rela?6es causais

Se os testes de hipotese ajudam a julgar a existencia de vfnculos entre as variaveis, eles nao especificam
nada de seu carater, principalmente da natureza, causal ou nao, das relacoes estudadas.

Alias, no que concerne as analises estatfsticas, as pesquisas com dados criados pela experiencia, que
visam a estabelecer a presenca de uma relacao de causa e efeito, nao exigem nenhum tratamento especial
nem precaucao particular. No maximo, sera controlada, no infcio, a equivalencia dos grupos experimentais
e testemunhas, adotando-se uma medida preliminar e verificando a ausencia de diferencas significativas
entre eles.

A prova da existencia de um elo de causalidade resulta de outra coisa que nao dos testes. Ela depende
mais da estrategia de pesquisa e da analise logica. Assegura-se inicialmente que as variaveis em jogo
mudam conjuntamente no sentido previsto pela hipotese; assegura-se do mesmo modo que o efeito medi-
do, ligado a variavel dependente, nao precede a causa, encarnada nas mudancas da variavel independen-
te; verifica-se enfim que outros fatores puderam provocar esse efeito.

Pouco importa o teste escolhido e os instrumentos de calculo
usados, as indicagoes extraidas sobre a existencia de um elo entre varia-
veis permanecem probabilistas por natureza: comportam sempre algu-
ma possibilidade de erro. Esta possibilidade apresenta, contudo, a vanta-
gem de poder ser avaliada. E af que intervem o limite de significagao do
teste: ele traduz o nivel de confiabilidade que se pode legitimamente
atribuir-lhe.

Esse limite toma geralmente a forma de uma porcentagem. Decla-
ra-se, por exemplo, rejeitar a hipotese nula com um limite de 10% (ou
0,10): reconhece-se entao o carater significative das diferen£as observa-
das, mas admitindo igualmente ter 10% de chance de enganar-se, afirmando
assim que essas diferen9as entre grupos-amostras traduzem uma relacao
entre as variaveis, no interior da populagao inteira visada pela pesquisa.

Onde fixar o limite de confiabilidade? Nessa materia, o erro julga-
do aceitavel varia conforme a hipotese de pesquisa. Julgando o carater
significative de uma diferen9a observada entre grupos-amostras, exis-
tem dois modos de erro:

• Afirmando a diferenga significativa, acontece que se julgam di-
ferentes populagoes identicas. E o erro de tipo I, em que a hipo-
tese nula se ve rejeitada injustamente.

• Declarando nao-significativa a diferenca, pode-se, em compen-
sa?ao, julgar como semelhantes que popula9oes sao, na realida-
de, diferentes. E o erro de tipo II em que a hipotese nula e aceita
apesar de sua falsidade.

As expressoes nivel de
confiabilidade, nivel de
significafSo ou limite
de confiabilidade sao
tambem usadas para
designar limite de
significacao de um
teste.
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Ressaltemos de
passagem que os
resultados das
observances sobre a
rela^ao entre a idade
dos clientes e sua
propensao a comprar se
revelaram nao-
significativos nesse
limite de 5% quando
submetidos ao teste do
qui-quadrado. Mesmo
que, no exemplo, as
diferen^as intergrupos
vao no sentido da
hip6tese do
pesquisador, elas nao
sao suficientes para
confirmar essa hipotese.

Quanto mais se eleva o limite de significagao, menos chances ha de
cometer o primeiro erro, mas aumentam simultaneamente as chances de
cair no segundo: pode-se decidir rejeitar a hipotese nula apenas se a pro-
babilidade de erro for inferior a 1%; corre-se entao o risco de aceitar essa
hipotese nula injustamente e de negligenciar diferengas dignas de atengao.

O pesquisador deve, pois, decidir se um dos dois tipos de erros e
mais grave do que o outro. Imaginemos que um psicologo queira julgar
o efeito de um remedio muito simples, barato e sem efeito colateral para
ajudar as pessoas a livrarem-se de suas fobias. Aqui o erro seria mais
grave ao rejeitar esse remedio enquanto eficaz, do que aceita-lo mesmo
que inutil: esse pesquisador podera se contentar com um limite de con-
fiabilidade de 10%, ao passo que ele teria exigido um limite de 1 % se as
conseqiiencias de uma aceitagao errada corressem o risco de ser mais
nefastas do que as de uma rejeigao.

Mas seguidamente — e o caso em nosso exemplo de pesquisa em
mercearia — nenhum dos dois tipos de erro mostra-se como o mais
grave. Cumpre, portanto, decidir um ponto de equilfbrio razoavel entre
ambos: em ciencias humanas, o limite de significagao habitualmente
tido como acordo aceitavel e de 5%. Aceita-se assim reconhecer o carater
significative de uma diferenga quando este tem 95% de seguranga; contu-
do, e uma forma de convengao que nao transforma de modo algum uma
probabilidade em certeza.

Se os testes de hipotese permitem julgar a presenga ou a ausencia
de ligagoes entre variaveis, nao dizem nada da intensidade dessas rela-
goes quando elas existem. Dai a presenga de outros instrumentos, os
coeficientes de associa$ao para medir a forga dessas ligagoes.

Como os testes de hipotese, esses testes de associagao sao diversos
e se deve escolher aquele que melhor convem a natureza das variaveis
em estudo. Um dos mais comumente usados em ciencias humanas e,
sem duvida, o coeficiente de contingencia, anotado como C, que se calcu-
la a partir do qui-quadrado e do tamanho da amostra, o que o torna pou-
co exigente quanto as caracteristicas e propriedades particulares das
variaveis as quais ele e aplicado. Outros testes serao mais aplicados,
requerendo, por exemplo, que as variaveis sejam numericas. Esses exi-
gem seguidamente calculos mais pesados, mas ai, entao, o computador
vem em socorro.

O limite de confiabilidade: um exorcismo?

Em inumeras pesquisas em que se recorre aos instrumentos estatfsticos, a questao do limite de confiabilidade
ocorre como um ritual rapidamente cumprido, depois esquecido em uma frase sinuosa que proclama que
se julgam significativos os desvios em um mvel de confiabilidade fixo em tal porcentagem.

No entanto, essa formula, longe de ser apenas um exorcismo destinado a afastar qualquer mau espiri-
to, continua capital, pois traduz o grau de credibilidade dos resultados. Muito freqiientemente faz-se disso
um encantamento que transforma em certeza o que, no entanto, e apenas plausfvel ou provavel.

A presenca do limite de confiabilidade deveria provocar uma certa desconfian^a crftica face ao que
muitfssimas pessoas consideram como "provas estatisticas" e que nao sao, na realidade, senao indicates
numericas do carater razoavel de certas conclusoes. E necessario precaver-se de tomar muito rapido o
exato por verdadeiro, pois, por mais aceitaveis que parecam as relacoes medidas, nada afirma nao terem
sido esquecidos outros fatores que estariam mais ligados aqueles mantidos e essenciais a uma compreensao
profunda dos fenomenos.
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A armadilha da pesquisa informatizada

O computador revela-se um instrumento util e apreciado em pesquisa. Ele alivia multiplas tarefas ingratas,
principalmente no que concerne as anSlises estatfsticas em que se mostra sobremaneira eficaz, evitando ao
pesquisador calculos muitas vezes fastidiosos.

Esse progresso encobre, todavia, uma armadilha, a tentagao de substituir a reflexao pelo dedilhar
sobre o teclado: em torno de uma situacao dada, o pesquisador identifica e mede tantas variaVeis quantas
pode imaginar; depois, com alguns golpes de dedos, faz a maquina regurgitar esses dados, que sao cuspi-
dos fora em quadros e graficos ap6s terem sido passados no espremedor de todos os testes possfveis. Seria
surpreendente nao ver sobressair no lote algumas relacoes estatisticamente significativas que nosso homem
teria apenas que explorar habilmente.

Esta ai uma caricatura de pesquisa, em que se concede demasiado espago e valor ao numero. O acaso
nao faz tao bem as coisas que torne automaticamente significativo nos pianos humano, psicologico ou
social o que existe no piano estatfstico. t indispensavel desconfiar sempre desses trabalhos em que os
numeros dizem mais do que o pesquisador ou os participes. Pois os numeros nao podem explicar as
relacoes, ao passo que e nessas explicates que reside o progresso dos saberes: estas nao devem, portanto,
ser improvisadas a posteriori, a partir de alguns valores numericos cuspidos por uma maquina.

Interpretagdo dos resultados estartsticos

Os testes estatisticos sao apenas aplicagoes de procedimentos e de for-
mulas que, de numeros, tiram outros numeros: estes ultimos traduzem-
se em enunciados de carater probabilista, enunciados preferentemente
simples, que constatam a presenfa de relagoes estatisticamente signifi-
cativas e que apreciam sua intensidade. Mas, se contribuem desse modo,
para a elucida?ao de fenomenos ou situa9oes, esses instrumentos nao
possuem senao um poder limitado. Sao, dentre outros, desprovidos de
poder explicative: ajudam a ver as relacoes possfveis, mas so o pesquisa-
dor pode dar um sentido ao que e assim esclarecido. E ai, uma vez efe-
tuados os calculos, que intervem a etapa obrigatoria da interpretagao.

Assim, os numeros de uma enquete poderiam muito bem revelar
uma proporcao significativamente maior de mendigos, sem-teto e ou-
tros marginais na popula9ao de uma dada regiao do que no seio da popula-
930 das regioes vizinhas. Mas como se deve compreender essa situa9ao?
Pode-se concluir que essa regiao e pobre, desprovida de recursos suficien-
tes para assegurar uma vida decente ao conjunto das pessoas que nela
habitam?

Para interpretar tais resultados, o pesquisador deve ir alem da leitu-
ra apressada, para integra-los em um universe mais ample em que pode-
rao ter um sentido. Esse universe e o dos fundamentos teoricos da pesqui-
sa e o dos conhecimentos ja acumulados em torno das questoes ai aborda-
das. Em suma, trata-se da bagagem que levou o pesquisador a sua hipo-
tese e que vai agora ajuda-lo a dar uma significa9ao ao que a pesquisa
trouxe, a captar os mecanismos das redoes percebidas e a compreen-
der o como e o porque de sua presen9a. E, alias, a razao pela qual, no
quadro que descreve as etapas de uma pesquisa, fala-se de interpreta9ao
em rela9ao a hipotese, cujo papel central sobreleva mais uma vez.

Assim, apoiando-se em seu conhecimento da regiao mencionada no
exemplo que precede e no saber que presidiu seu estudo da popula9ao
dos mais desfavorecidos, o pesquisador poderia explicar a propo^ao

O que & significativo no
piano estatfstico nao o 6
necessariamente nos
pianos psicologico ou
social. Reconhecer a
existencia de uma
relafao, medir-lhe a
intensidade, nao e
explicar as razoes de
sua presenca,
compreender o sentido
a atribuir a sua
existencia.
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maior dos marginals nao pela pobreza da regiao, mas por sua relativa
riqueza e pela generosidade de seus habitantes, o que permite aos menos
dotados melhor garantir sua subsistencia: eles sao mais numerosos, por-
que sua vida af e mais facil.

Eis o que so os numeros nao podem revelar: eles simplesmente con-
firmam a presen9a importante dos marginais, a diferen9a significativa
de seu numero de uma regiao a outra. Apoiando-se nessas considera-
9oes, o pesquisador constroi a explica^ao do fenomeno, expandindo essa
constatafao para uma reflexao logica que se sustenta no conjunto dos
elementos que Ihe serviram para prever o que os numeros deviam dar, e
que Ihe permite agora especificar-lhes o sentido e o alcance. A partir
daf, uma conclusao se tornara possfvel.

Porem, antes de abordar, na terceira se^ao, esta parte da conclusao,
resta-nos ver rapidamente os dados literals que sao o objeto de uma
analise de conteudo ou de uma analise de discurso, Esse sera o proposi-
to da proxima se?ao.

ANALISE DE CONTEUDO

Curioso pelas mudan$as que marcaram o Brasil a partir da decada de 40
do nosso seculo, um pesquisador se interroga, por exemplo, sobre a
emergencia e a evolugao do discurso nacionalista.

A fim de melhor compreender essa evolugao, poe-se a procura de
documentos que Ihe permitam descreve-la; e assim que se encontra logo
a frente de uma volumosa documentagao que provem de diversas fon-
tes: reportagens, editorials, discursos, enunciados de polfticas governa-
mentais, tudo completado por testemunhos que p6de colher quando de
entrevistas com homens de negocios, politicos, sindicalistas, etc.

Uma primeira organiza9ao dessa documenta9ao mostra-se logo ne-
cessaria, com frequencia realizada a medida dos progresses da coleta:
as entrevistas sao transcritas, o material e descrito em uma lista cronolo-
gica dos documentos, acompanhado de notas sobre a natureza e a fonte
de cada um e, eventualmente, um breve apanhado de seu conteudo. A
finalidade e facilitar seu uso, permitir ao pesquisador encontrar-se rapida-
mente no momento da analise e da interpreta9ao em fun9ao de suas ques-
toes e hipoteses. Questoes e hipoteses que, alias, guiaram a escolha dos
documentos e orientam tambem esta primeira organiza9§o do material.

Mesmo organizado, o material continua bruto e nao permite ainda
extrair tendencias claras e, ainda menos, chegar a uma conclusao. Sera
precise para isso empreender um estudo minucioso de seu conteudo,
das palavras e frases que o compoem, procurar-lhes o sentido, captar-
Ihes as inten96es, comparar, avaliar, descartar o acessorio, reconhecero
essencial e seleciona-lo em torno das ideias principals... E es(e o princi-
pio da analise de conteudo: consiste em desmontar a estrutura e os ele-
mentos desse conteudo para esclarecer suas diferentes caracteristicas e
extrair sua significa9ao.

A analise de conteudo, ja foi visto, pode se aplicar a uma grande
diversidade de materiais, como permite abordar uma grande diversidade
de objetos de investiga9ao: atitudes, valores, representa9oes, mentalida-
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des, ideologias, etc. Pode-se assim usa-la no estudo de embates politi-
cos, de estrategias, ou, ainda, para esclarecer fenomenos socials particula-
res, em materia de comunicagao, por exemplo, em que se poderiam exami-
nar os postulados implfcitos dos manuais escolares ou os estereotipos
veiculados pela publicidade. Essa lista jamais acaba, e necessario muito
mais.

Reestruturagao dos conteudos

Nosso pesquisador apronta-se, pois, para perseguir a evolu?ao do dis-
curso nacionalista. Na realidade, um longmquo trabalho de analise ja
foi iniciado com a coleta dos materiais e a primeira organizagao desses,
pois essa coleta, orientada pela questao da hipotese, nao e acumulagao
cega ou mecanica: a medida que colhe informacoes, o pesquisador elabora
sua percep?ao do fenomeno e se deixa guiar pelas especificidades do
material selecionado. Isso o conduz as vezes a explorar certos dominios
particulares para completar essas informagoes: ele poderia, por exem-
plo, preocupar-se com o grau de perda da soberania nacional brasileira
face aos acordos do livre-comercio e se por a procura de precisoes sobre
as intengoes expressas em relagao a isso, se percebesse que elas conti-
nuam vagas ou confusas no retrato elaborado ao longo dos dados colhi-

Retratos do Bras//. Sao Paulo: Ed. Trgs/polftica, 1984, v. 3.
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dos. Simultaneamente, ele comega a distinguir categorias deveras
significativas para classificar os conteudos e enfocar-lhes a disposigao,
preparando assim as etapas por vir.

A analise de conteudo nao e, contudo, um metodo rfgido, no senti-
do de uma receita com etapas bem circunscritas que basta transpor em
uma ordem determinada para ver surgirem belas conclusoes. Ela consti-
tui, antes, um conjunto de vias possiveis nem sempre claramente baliza-
das, para a revelagao — alguns diriam reconstrugao — do sentido de um
conteudo. Assim, pode-se, no maximo, descrever certos mementos dele,
fases que, na pratica, virao as vezes entremear-se um pouco, etapas no
interior das quais o pesquisador deve fazer prova de imaginagao, de
julgamento, de nuanga, de prudencia critica...

Apresentamos, nas paginas seguintes, um modo de fazer. Nao e evi-
dentemente o unico possivel, mas corresponde a um procedimento fre-
qiientemente proposto pelos especialistas.

Na continuagao da fase preparatoria recem-evocada em que explo-
ra seu material, o pesquisador completa-o e se inteira dele, decidindo a
maneira como vai decompo-lo, depois recompo-lo a fim de melhor fazer
surgir sua significagao. O tipo de recorte selecionado e o modo como
serao agrupados os elementos que emergirao serao determinantes para a
qualidade da analise e a das conclusoes. E a partir dessas decisoes que
ele podera alcangar o sentido profundo do conteudo ou que passara ao
largo das ideias essenciais.

Uma vez fixadas as modalidades do recorte e determinada a esco-
Iha das categorias no interior das quais as unidades resultantes serao
organizadas, o pesquisador pode proceder a classificagao dessas unida-
des, depois ao estudo dos resultados assim adquiridos.

Nenhuma regra obriga
a proceder em primeiro
lugar ao recorte: pode-
se fixar inicialmente as
categorias para, em
seguida, recortar os
conteudos. AliSs, como
veremos, as duas
operacoes de escolha
das categorias e de
recorte dos conteudos
sao conduzidas de
maneira paralela e se
enriquecem
mutuamente: os
conteudos sugerem
novas categorias, que
levam, por sua vez, a
uma leitura mais
profunda do discurso.

Recorte dos conteudos

Uma das primeiras tarefas do pesquisador consiste, pois, em efetuar um
recorte dos conteudos em elementos que ele podera em seguida ordenar
dentro de categorias. Dado que a finalidade e evidentemente agrupar
esses elementos em fungao de sua significagao, cumpre que esses sejam
portadores de sentido em relacao ao material analisado e as intengoes da
pesquisa. Os elementos assim recortados vao constituir as unidades de
analise, ditas tambem unidades de classificagao ou de registro. A pala-
vra importante aqui e unidade para significar que cada um desses frag-
mentos de conteudo deve ser completo em si mesmo no piano do senti-
do. O tamanho das unidades selecionadas pode variar de uma analise de
conteudo a outra, como variam tambem os criterios e modalides de deter-
minagao delas.

O recorte mais simples de realizar prende-se as estruturas sintaticas
dos conteudos: quer se trate de estruturas lexicais como as palavras ou
expressoes, ou ainda de estruturas gramaticais como as frases ou as ora-
goes; essas tern a vantagem de serem claramente, para nao dizer objeti-
vamente, delimitadas.

A palavra constitui a menor unidade: nem todas interessarao igual-
mente ao pesquisador, que se detera sobretudo em palavras-chaves que
traduzam ideias conectadas direta ou indiretamente ao objeto de sua
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O termo unidade deve
ser entendido como
unidade de sentido
porque as unidades
compreendem, com
muita frequencia, mais
de uma palavra.

investiga?ao. Assim, termos como "nagao", "liberdade", "desenvolvi-
mento", etc. prenderao certamente a aten£ao daquele que se preocupa
com nacionalismo, ao passo que ele reagira menos a " petroleo" ou "Bra-
sil". A riqueza de sua analise sera contudo aumentada se ele amplia seu
interesse as expressoes como "o petroleo e nosso", "pra frente Brasil"...
Existem softwares que permitem recuperar e enumerar automaticamente
a ocorrencia de tais palavras ou expressoes: os dados assim obtidos per-
manecem, todavia, superficiais, pois nao levam em consideracao nem o
contexto nem mesmo o sentido exato que uma palavra ou expressao
pode ter. Um estudo menos mecanico dessas palavras ou expressoes ou,
melhor ainda, a escolha de frases ou de parte de frases como unidades
de analise podem se revelar mais eloqiientes.

Frequentemente mais rico ainda, mas tambem mais delicado, sera o
recorte do conteudo em temas, isto e, em fragmentos que correspondem
cada um a uma ideia particular, quer se trate de um conceito como o de
"liberdade polftica" ou, entao, de "liberdade de expressao", ou que tradu-
zem uma rela?ao entre tais conceitos. A dificuldade nasce do fato de
que esses temas exprimem-se, as vezes, de maneira mais ou menos mani-
festa, nem sempre sao delimitados com clareza e se encontram freqiien-
temente misturados a outros temas. Sem contar outro fator a levar em
consideracao, a importancia muito variavel que Ihes pode ser concedida
no interior do conteudo: alguns serao apenas aflorados, ao passo que
outros ocuparao um lugar central.

Em compensacao, a pesquisa dos temas pode melhor aproximar o
pesquisador do sentido do conteudo pois ele se ve obrigado, mais do que
com os fragmentos que dependem da estrutura lexical ou gramatical, a
construir suas unidades de analise a partir de sua compreensao desse
conteudo. Alguns censurarao o carater subjetivo das inferencias necessa-
rias, ao que se pode retorquir que toda analise compreende uma parte de
interpreta£ao em que o pesquisador explicita o que ele entende dos resul-
tados obtidos.

Uma vez agrupadas as unidades, o pesquisador que quer submete-
las a um tratamento estatistico pode facilmente enumerar as palavras ou
as frases. Mas, se ele escolheu os temas, se quer dar conta da importan-
cia de cada um, e precise ir alem da freqiiencia de sua ocorrencia, para
dar uma medida mais precisa de seu lugar no conjunto do conteudo.
Essa medida pode se traduzir por um numero de minutes de grava9ao,
um numero de linhas ou de par&grafos.

Se os numeros originados de tais calculos e a interpreta?ao que
deles se faz acrescentam significa?ao a unidades assim tratadas, pode
ser que prefiram construir em outro lugar e diferentemente esse suple-
mento de sentido. As unidades de analise serao ainda palavras, expres-
soes, frases ou enunciados que se referem a temas, mas esses elementos,
em vez de serem enumerados ou medidos, serao vistos em fungao de sua
situagao no conteudo, em fungao do conjunto dos outros elementos aos
quais veem-se ligados e que Ihes fixam o sentido e o valor.

Assim, em um texto que trate da questao da soberania nacional, a
expressao pode fazer referenda a uma grande quantidade de situa?6es
e, portanto, de significa?6es conforme se trate do combate as ideologias
polfticas de esquerda na epoca da ditadura militar ou dos recentes emba-
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tes em torno da questao da amea§a a soberania por parte do processo de
globalizacao economica.

O ultimo exemplo mostra bem que o estudo de urn conteiido funda-
do sobre as freqiiencias de ocorrencia e outras medidas, se esse permite
dar conta de uma parte da significa?ao desse conteudo, corre o risco de
deixar de lado nuangas importantes no que concerne a essa significasao.
Sem negar o interesse potencial da enumerafao das ocorrencias das pa-
lavras, frases ou outros elementos de estrutura, verifica-se muitas vezes
necessario considerar tambem os contextos em que esses elementos apare-
cem.

Primeiro e segundo grau: Puff, o dragao magico

Quando se analisa um conteudo para encontrar-lhe o sentido, visa-se inicialmente ao mais imediato, ao
mais evidente, ao que esta explicitamente dito: e o que se chama o conteudo manifesto. Em muitos estudos,
e nesse conteudo que nos fixamos como postulado, justificando essa analise dita de primeiro grau, que o
essencial da significacao encontra-se nesse "manifesto", sem que seja util presumir a existencia de elemen-
tos ocultos.

Alguns julgam insuficiente essa analise no primeiro grau e creem necessario levar mais longe as inter-
pretacoes a fim de atingir o nao-dito, os conteudos ocultos, os elementos simbolicos da mensagem. Pois o
discurso implfcito, afirmam eles, mostra-se igualmente portador de sentido, ajuda a esclarecer o explfcito e
contribui para o sentido profundo do conteudo.

Ate onde ir? Tudo depende, ainda e sempre, do problema examinado e das intencoes da pesquisa.
Mas e certo que se deve levar em conta o explfcito, pois as intencoes e vontades declaradas sao a porta de
entrada do nao-dito. Quando se transpoe esta porta, cumpre faze-lo com muita prudencia crftica.

Nos anos 60, Peter, Paul e Mary, um grupo de cantores americanos, lancaram uma balada intitulada
Puff, the Magic Dragon, cancao que contribuiu muito para sua ja grande fama. Depois, alguns anos mais
tarde, o grupo teve alguns problemas, tendo um de seus membros sido detido por posse de algumas gramas
de droga. Ora, eis que certos espfritos tao astutos quanto bem pensantes se inquietaram com o sentido
profundo da balada, descobrindo nela uma mensagem subliminar horrivel sob sua aparencia infantil: a
cancao inocente tornou-se subitamente convite a consumir todas as especies de produtos euforizantes! Puff
(pronuncie "pofe", a inglesa), para comecar, nome com uma consonancia pelo menos evocadora. Depois,
magic como os cogumelos... e dragon que, em ingles, se diz quase drug on. E isso e apenas o tftulo: pense
que o texto fala, entre outras coisas, de um rapaz que atribui toda sorte de fancy stuff a seu dragao imagina-
do... Atras da gentil historia de uma crianca com imaginacao fertil desenha-se, latente, o discurso tao
perfido quanto perverse da intoxicacao!

Essa analise e o barulho que fez causaram um prejufzo imenso ao grupo que, por essa razao e um
certo numero de outras, teve de suspender suas atividades. Ora, teve de se convir depois, nada de tudo isso
era justificado e ate foi feita uma serie de desenhos animados para as criancas bem pequenas em torno de
Puff e de Jacky, os personagens da cancao. Como contou mais tarde um dos membros do grupo, autor da
balada, essa nao tinha outro significado senao o mais evidente.

Esse exemplo, extrapesquisa, prova que as analises em que as pessoas se prendem ao conteudo latente
de um discurso requerem precaucoes: o estudo da significacao de um conteudo a partir do implfcito, antes
que do manifesto, obriga a inferencias as vezes delicadas, e uma falta de cuidado, de prudencia e de
sentido da nuanca nessas materias pode conduzir a conclusoes, no mfnimo, lamentaveis.
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Definigao das categorias analiticas

0 recorte dos conteudos constitui uma das primeiras tarefas do pesquisa-
dor apos a fase preparatoria. A definigao das categorias analiticas, rubri-
cas sob as quais virao se organizar os elementos de conteudo agrupados
por parentesco de sentido, e uma outra tarefa que se reconhece primor-
dial. A ordem desses dois momentos da analise de conteudo pode va-
riar: as vezes, o pesquisador define primeiro suas categorias, mas em
outros cases sua determinafao e precedida do recorte dos conteudos,
especialmente quando essas categorias sao construidas de maneira indu-
tiva, isto e, ao longo dos progresses da analise.

Tres modos de definic,ao das categorias apresentam-se ao pesquisa-
dor. Este em fun9ao de suas inten?oes, de seus objetivos e tambem de
seu conhecimento da firea em estudo pode na verdade abordar a analise
de maneira aberta, fechada ou mista.

• Seguindo o modelo aberto, as categorias nao sao fixas no inicio,
mas tomam forma no curso da propria analise.

• No modelo fechado, em contrapartida, o pesquisador decide a
priori categorias, apoiando-se em um ponto de vista teorico que
se propoe o mais freqiientemente submeter a prova da realidade.

• O modelo misto situa-se entre os dois, servindo-se dos dois mode-
los precedentes: categorias sao selecionadas no inicio, mas o
pesquisador se permite modifica-las em fun§ao do que a analise
aportara.

No que segue, vamos tratar desses tres modelos de um ponto de
vista pratico, considerando seus usos e seus meritos.

O Modelo Aberto O recurso a uma grade aberta e freqiiente nos
estudos de carater exploratorio, quando o pesquisador conhece pouco a
area em estudo e sente necessidade de aperfeicoar seu conhecimento de
uma situagao ou de um fenomeno a fim de enunciar hipoteses.

A abordagem e entao indutiva: o pesquisador parte com um certo
numero de unidades, agrupando as de significa?ao aproximada, para
obter um primeiro conjunto de categorias rudimentares. Esse conjunto
constitui o ponto de partida de um procedimento que, por etapas suces-
sivas, conduzira as categorias finais. Desde ja o pesquisador esforc.a-se
por precisar as ideias identificando o que Ihe parece a caracteristica es-
sencial de cada rubrica selecionada e pode eventualmente dar-lhe um
nome provisorio.

Assim, em suas categorias de enunciados, tirades dos discursos na-
cionalistas, nosso pesquisador poderia distinguir os enunciados de carater
"defensive" daqueles que se verificam mais "construtivos" ou "ofensi-
vos", para definir uma categoria cujo tema poderia ser "soberania nacio-
nal", uma outra que tratasse do "desenvolvimento", uma terceira, de
"autonomia".

Vem em seguida um primeiro retorno critico sobre o que foi assim
elaborado, quando o pesqv.isador ve cada unidade de conteudo e a catego-
ria na qual foi colocada: essa unidade esta realmente bem situada em tal

Pode-se estabelecer um
certo paralelismo entre
os modelos de analise
aberta, fechada ou
mista e o que foi dito
dos instrumentos de
observac.ao e de
entrevista no capitulo
anterior: estes podiam
ser muito estruturados
inicialmente ou nao,
ou, ainda,
parcialmente, deixando
ao pesquisador a
possibilidade de
transforma-los no curso
do caminho.
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categoria? Uma outra Ihe conviria melhor dentre as que existem? Seria
precise criar uma nova categoria para melhor considerar sua especifici-
dade? Isso conduz a um eventual remanejo das categorias, algumas nas-
cendo dessa reflexao, enquanto outras mudam ou desaparecem, e obriga
a precisar suas caracterfsticas e os termos que as definem. Completado
esse retorno critico, ele e repetido tantas vezes quantas forem necessari-
as, cada vez que a categoriza?ao for modificada: pouco a pouco essa se
estabiliza, suas rubricas desenham-se mais nitidamente, os enunciados
ambiguos, de inicio deixados a parte, conseguem encontrar seu lugar,
assumindo as categorias sua forma definitiva. Apoiando-se no que en-
contra af, o pesquisador revisa entao cuidadosamente as caracterfsticas
de cada uma a fim de bem precisar o que a distingue das outras. Ele
resume essas caracterfsticas em um tftulo que vem encabe?a-la e permi-
te falar sobre ela mais facilmente. Mas, o que e mais importante, essas
caracterfsticas Ihe servem para definir os criterios de pertinencia, em
virtude dos quais podera decidir a inclusao das unidades de conteudo na
categoria, no momento de proceder a classificagao final do conjunto
desses conteudos. As categorias e seus criterios de pertinencia constitu-
em a propria grade de analise.

A exploragao do discurso da consciencia cfvica suscita assim algu-
mas grandes categorias: salvaguarda das tradi§6es, defesa da cultura e
da autonomia economica, para o que estava na origem, a categoria "sobe-
rania". E dentro da salvaguarda das tradigoes, o pesquisador selecionou
duas subcategorias: tradicoes religiosas, outras traduces (familiares, cfvi-
cas...). Do mesmo modo, a categoria de infcio chamada "desenvolvimen-
to" foi cindida em varias outras categorias: desenvolvimento da educa-
?ao, afirmagao da cultura nacional e, evidentemente, desenvolvimento
economico. Esta ultima rubrica comporta por sua vez varias subcategorias
que dizem respeito respectivamente a energia, ao emprego, a poupanga,
ao empresariado... Quanto a autonomia, ela tambem foi estilhagada em
varias categorias: relagoes internacionais, cidadania, centres de deci-
soes, recuperagao dos poderes (estas duas ultimas rapidamente fundidas
em uma so: centres do poder...), etc.

Uma grade de analise aberta e habitualmente elaborada a partir de
somente uma fragao dos conteudos, salvo se esses sao reduzidos. Conside-
rada a amplitude do que reuniu nosso pesquisador sobre o nacionalismo
nao tera realmente usado senao uma amostra limitada de seu material:
resta-lhe entao classificar o restante. Voltaremos a isso um pouco mais
adiante, apos ter descrito os modelos fechados e mistos.

O Modelo Fechado O pesquisador tambem decide usar uma gra-
de fechada. A questao do nacionalismo e com efeito bem conhecida
para se haver tornado e para se tornar ainda, junto aos brasileiros como
em qualquer lugar do mundo, o objeto de multiples debates em que cada
um de seus aspectos e examinado em detalhe. Inumeras obras trataram
disso, teorias de diversas naturezas (sociologica, economica, polftica,
psicologica) tern sido propostas e ajudam a circunscrever e a compreen-
der o fenomeno. Um pesquisador poderia entao recorrer a essa bagagem
teorica para elaborar sua hipotese e em seguida coloca-la a prova.



A CONSTRUCAO DO SABER 221

O "petroleo e nosso"

Em meados dos anos 50, no contexto do nacionalismo populista da era Vargas, diversos setores da socieda-
de: alguns industrials, camadas medias urbanas, dentre elas os estudantes e o operariado - se unem na
campanha "O Petroleo e nosso", opondo-se aos interesses da burguesia comercial importadora e exporta-
dora, que se torna assim uma for?a de oposi?ao ao governo.

"Estudantes protestam
em defesa do
monopolio do petroleo"

A hipotese enunciada poe em jogo um certo numero de conceitos
cujas dimensoes traduzem-se em indicadores, assim como vimos no capi-
tulo anterior. Esses indicadores definem, por sua vez, uma grade que
permite a categoriza9ao dos enunciados. Em muitos trabalhos, os pesqui-
sadores apoiam-se em tal grade, construfda a priori e de maneira deduti-
va, para classificar os elementos do conteudo; a grade e dita fechada na
medida em que nao e modificada depois, no curso da investigagao dos
dados. Alguns elementos dos conteudos poderao as vezes escapar a es-
sas categorias. Todavia, isso quase nao afeta a pesquisa, pois se trata
mais de assegurar a presen£a ou a ausencia de elementos bem determina-
dos antecipadamente, em fungao da hipotese e do sentido que se Ihe
pode atribuir, do que de determinar todos aqueles elementos que o mate-
rial poderia center.

O recurso a uma grade fechada e frequentemente recomendado. Ini-
cialmente porque esse modo de analise revela-se seguro para o pesquisa-
dor, que nao precisa inventar seu instrumento de analise a medida dos
progresses desta: ele pode tranqiiilizar-se com uma estrutura definida a
priori. Mas, sobretudo, porque raros sao os dominios e objetos de pesqui-
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Ja foi destacado, uma
pesquisa parte das
preocupa^oes do
pesquisador, mas e
elaborada apoiando-se
em saberes ja
construfdos que ela
possibilita complctar e
aperfei^oar.

sa para os quais nao existe ja uma base teorica. Seria lamentavel que o
pesquisador se privasse desses fundamentos com que normalmente con-
ta para o enunciado de sua problematica. Com efeito, eles emergem e
dao conta de uma experiencia e de um saber acumulados ao longo de
observances e de reflexoes anteriores, experiencia e saber que a nova
pesquisa vem prolongar e aperfeigoar, questionando novamente essas
teorias existentes, situando-se assim em um continuum de contribuigoes
aos progresses do conhecimento.

Contudo, varias pessoas desaprovam a extrema rigidez da grade
fechada: a finalidade de uma pesquisa e renovar alguns de nossos conhe-
cimentos e nao simplesmente ratificar o valor do que se sabe. Essa renova-
gao emergira freqiientemente da presenga de elementos de natureza im-
previsfvel cuja importancia exige uma atengao, uma abertura, que nem
sempre esse tipo de grade garante. Eis por que nosso explorador do discur-
so nacionalista poderia preferir uma grade dita mista que oferece as vanta-
gens da grade fechada, isto e, o conforto de uma estrutura predefinida
fundada em teorias existentes e, ainda mais, com a flexibilidade do mode-
lo aberto.

O Modelo Misto A construgao de uma grade mista comeca, pois,
com a definigao de categorias a priori fundadas nos conhecimentos teo-
ricos do pesquisador e no seu quadro operatorio. Mas essa grade nao
tern mais o carater imutavel da anterior, pois, em suas analises e interpre-
tagoes, o pesquisador nao quer se limitar a verificagao da presenga de
elementos predeterminados; espera poder levar em consideragao todos
os elementos que se mostram significativos, mesmo que isso o obrigue a
ampliar o campo das categorias, a modificar uma ou outra, a elimina-
las, aperfeigoar ou precisar as rubricas... A primeira etapa de seu procedi-
mento assemelha-se certamente ao que ele devia fazer no modelo fecha-
do, mas a continuacao corresponde mais ao trabalho efetuado no mode-
lo aberto. O pesquisador agrupa inicialmente o melhor possfvel as di-
versas unidades de conteiido nas categorias previamente fixadas, com o
risco de deixar algumas a parte. Depois, se sucedem as revisoes criticas
tomando muitas vezes como ponto de partida os elementos nao classifica-
dos na primeira vez, que podem acarretar a criagao de novas categorias
ou, entao, a ampliagao ou a subdivisao de categorias existentes e a defini-
gao de novos criterios de pertinencia. Tais modificagoes forgam a rever
a classificagao do conjunto dos elementos. A operagao e, pois, reiniciada,
as vezes em varias retomadas, ate que o todo se cristalize em torno de
rubricas claramente definidas, deixando a cada elemento uma coloca-
gao que Ihe convem e uma grade em que as regras de inclusao desses
elementos em cada uma das categorias sejam bem explicitadas.

Uma vez elaboradas suas categorias analiticas e recortados os conteu-
dos em unidades, o pesquisador tern ainda um certo numero de opera-
goes a realizar antes de chegar a conclusao. Deve, com efeito, proceder
a categorizagao definitiva dos elementos desses conteudos. Depois, em
fungao dos objetivos perseguidos, cumpre decidir modalidades particula-
res que ele operacionalizara em seguida para a analise e a interpretagao
do corpus dos dados assim estruturado.
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As qualidades de um bom conjunto de categorias

Pouco importam as modalidades que presidem sua elaborate, as categorias devem possuir certas qualida-
des caso se queira que a analise se mostre significativa. Exige-se delas que sejam:

• Pertinentes, isto e, convir aos conteudos analisados, na falta do que a pesquisa nao levara a parte
alguma.

• Tao exaustivas quanto possfvel, para englobar o maximo dos conteudos. Pode acontecer, todavia,
que alguns elementos desses continuem inclassificaveis, o que e precise aceitar, mais do que que-
rer a qualquer preco atribuir-lhe um sentido que nao seria o seu.

• Nao demasiado numerosas, pois que a finalidade perseguida e de reduzir os dados. Os pesquisado-
res menos experientes tern frequentemente a impressao de que quanto mais o numero de categorias
cresce, mais fina e nuancada torna-se a analise. Isso e verdade de certa maneira, mas nao se deve
exagerar, pois a rigor nao haveria mais categorias, somente as unidades que resultam do recorte dos
conteudos.

• Precisas, isto e, definidas de maneira que se saiba claramente onde colocar as unidades de conteu-
do, na falta do que as classificacoes correm o grande risco de variar no tempo ou em funcao das
pessoas, o que compromete o valor da analise e a qualidade das conclusoes.

• Mutuamente exclusivas — um elemento de conteudo nao podendo encontrar-se senao em uma so
categoria — embora alguns pesquisadores mostrem-se aqui menos exigentes, na medida em que os
enunciados nem sempre sao univocos. Assim, um enunciado que conclama "Pra frente Brasil"
pode promover tanto um sentimento da unidade ideologica da nacao (atraves do futebol, por exem-
plo) quanto a crenca na grandeza nacional no campo economico.

Categorizagao final das unidades de analise

A categorizagao final das unidades de analise nao deveria normalmente
apresentar maior dificuldade, mesmo que seja as vezes fastidiosa. Trata-
se de considerar uma a uma as unidades a luz dos criterios da grade de
analise para escolher a categoria que convem melhor a cada uma. Uma
parte dos elementos dos conteudos pode ja ter sido colocada nas diver-
sas categorias quando a grade, aberta ou mista, foi elaborada a partir
desses elementos. A classifica?ao do resto do material se verifica ainda
mais facil porque as unidades de analise sao bem delimitadas, as catego-
rias nitidamente diferenciadas e os criterios de inclusao em cada uma
suficientemente claros e precisos para garantir a confiabilidade e a fide-
dignidade da opera9ao. Os resultados desta nao deveriam variar se ela
recomecou em um momento diferente ou se e retomada por uma ou
varias pessoas trabalhando independentemente.

Acrescentemos que o pesquisador pode proceder a classificacao de
todos os conteudos recolhidos ou, entao, se a bagagem se revela excessiva,
julgar suficiente fazer apenas a analise dos conteudos de uma amostra
previa, aplicando a totalidade do material as regras e principles da amos-
tragem descritos no capitulo anterior.

Modalidades de analise e de interpreta^ao

Nosso pesquisador deve agora decidir que modalidades particulares
adotara na seqtiencia de seu trabalho: exatamente, por mais literal que
seja o material ai tratado, a analise de conteudo pode adotar um cami-
nho quantitative, bem como um caminho qualitative.
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Numeros ou letras

Na abordagem quantitativa, apos ter reunido os elementos tirades dos
conteudos em categorias, o pesquisador constroi distributees de fre-
quencia e outros indices numericos. Em seguida, poe em movimento o
aparelho estatistico habitual, com seus calculos de coeficientes, anali-
ses de variancia e outros mecanismos de que falamos na primeira se?ao
deste capftulo. Os adeptos dessa abordagem explicam que esses tipos de
medidas veiculam uma boa parte, se nao todo o sentido dos conteudos, e
que esse genero de estudo e a maneira mais objetiva de alcancar esse
sentido.

A abordagem qualitativa apoia-se, como a precedente, em uma ca-
tegorizasao dos elementos. Mas antes de reduzir a uma simples frequencia

Alcancar o sentido com medida

O recurso ao numero para extrair o sentido de uma mensagem nao e desprovido de sentido! Desde que nao
se lance nisso nao importa como, enumerando tudo o que se apresenta, desde que nao se espere mais do
que o numero pode dar.

Assim, por ocasiao da campanha presidencial brasileira de 1989, um pesquisador poderia propor uma
autopsia numerica do debate televisivo entre os dois candidates: Lula e Col lor. Mas, para fazer isso, ele nao
se poria a contar sem antes colocar um certo numero de questoes: Os candidates tiveram desempenho
oratorio diferente? Empregaram um estilo defensive ou agressivo, ou ainda evasivo? Quais foram os temas
de predilecao de cada um dos candidates? Depois, para cada uma dessas perguntas, seriam estabelecidos
dados numericos.

Quanto aos temas prediletos, por exemplo, poder-se-ia analisa-los a partir da escolha de palavras-
chaves. "A escolha das palavras nao e deixada ao acaso em um debate politico, de sorte que a frequencia
de um vocabulo e sintomatica da importancia que ela reveste para o locutor e indica os eixos de sua
estrategia de comunicacao". Ressaltemos que o pesquisador deve aqui permanecer prudente: a frequencia
e, a seu ver, um sintoma e nao uma medida precisa da importancia de um termo. Por outro lado, ele nao se
interessa por todas as palavras, mas fixa mais, em seu quadro comparative, so as expressoes que voltaram
um certo numero de vezes a boca de um e de outro dos candidates.

Neste sentido uma pesquisa realizada a epoca (5 de dezembro de 1989), pela DataFoIha pode ser
elucidativa.

Lula falou quatro minutos a mais do que Collor durante o debate de Domingo. Lula estourou o tempo
em 27 das 31 intervencoes e Collor em 25. Os medidores tiveram o bom senso de deixar esses avancos
ocorrerem sem seguidas interrupcoes. No final, eles se compensaram e ninguem se prejudicou.

A afericao que o DataFoIha fez do uso de palavras-chaves, dos dois candidates durante o debate
mostra que Collor estava mais preocupado com a Frente que da sustentacao ao seu adversario do que Lula.
Collor citou 41 vezes a Frente Brasil Popular; Lula so quatro. O PRN foi citado quatro vezes por Lula e tres
por Collor. Lula, que acusou o concorrente de falar muito de si mesmo, usou a palavra eu 73 vezes, Collor
a usou 51 vezes. Lula falou 54 vezes nos; Collor 43.

Analistas acham que o discurso de Collor e mais populista que o de Lula. No debate, Lula falou em
povo 28 vezes e Collor quatro. Collor acusa Lula de nao ser democratico. No debate, Lula falou em democra-
cia oito vezes; Collor apenas duas.

Ao contrario do que muitos esperavam, Collor nao se ateve muito aos temas que o tiraram do anonimato:
falou de marajas so tres vezes (Lula duas) e de corrupfao quatro vezes (Lula uma). Ja Lula abordou bastante
o assunto que o tornou famoso: a classe trabalhadora apareceu 23 vezes com Lula no debate; com Collor,14.
O capitalismo nao foi mencionado nenhuma vez pelos candidates. Nem a social-democracia. Lula so falou
de classe media (seis vezes) e dos pequenos e medios produtores (outras seis). Collor usou seu: "minha
gente" cinco vezes e Lula nao chamou ninguem de companheiro. Lula acusou Collor seis vezes de dizer
inverdades.
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todos aqueles reunidos sob uma mesma rubrica como se fossem equiva-
lentes, o pesquisador detem-se em suas peculiaridades, nas nuangas que
af se expressam, do mesmo modo que nas redoes entre as unidades de
sentido assim construidas. Seu postulado subjacente e que a especifici-
dade dos elementos do conteudo e as rela?6es entre esses elementos sao
portadoras da significa?ao da mensagem analisada e que e possfvel
alcanca-la sem mergulhar na subjetividade.

Duas modalidades opostas? Em suas versoes radicals, certamente!
Pois uma, temendo a subjetividade, concede importancia a freqiiencia
da ocorrencia das palavras, expressoes ou temas e a outros indices torna-
dos como medidas objetivas do sentido do conteudo. Para a outra, e
menos a freqiiencia do que a presenga (ou a ausencia) de uma caracteristi-
ca que importa, de sorte que nos ligamos ao que parece novo, significa-
tive, ainda que alguns desses elementos ocorram de maneira fugaz. E
claro, o julgamento que reconhece o novo e o eloqiiente pode mostrar-se
subjetivo; mas os numeros o serao tao menos quando o pesquisador
deve determinar sua base de calculo e, efetuados estes calculos, interpretar
os resultados deles?

Uma vez que nenhuma das modalidades poderia pretender uma
objetividade perfeita, parece mais util e realista contar com um esforgo
de objetivagao, esfor$o por meio do qual o pesquisador explicita suas
escolhas e interpretagao das unidades de sentido, assim como as razoes
de suas maneiras de agir, e entrega o todo ao julgamento de outrem. As
perspectivas quantitativas e qualitativas nao se opoem entao e podem
ate parecer complementares, cada uma ajudando a sua maneira o pesqui-
sador a cumprir sua tarefa, que e a de extrair as significa?6es essenciais
da mensagem.

As multiplas faces da analise de conteudo

Persiste muita confusao em torno da ideia de analise de conteudo.
Alguns a vinculam estreitamente aos estudos com base documental e fazem

dela uma tecnica, se nao uma estrategia de pesquisa, incluindo nela a coleta de
informagao, por exemplo. Parece-nos mais claro e tambem mais justo vincular-
nos mais de perto ao sentido do termo analise, sem, por outra parte, restringir o
termo conteudo so ao material apresentado sob a forma de documentos escritos.

Outra fonte de confusao: nos anos 70, a expressao analise de conteudo fazia
referenda a esse aparelho particular, de espfrito mais quantitative, de analise do
discurso manifesto, privilegiando os calculos de frequencia dos termos e expres-
soes usados. Em continuacao, nao tendo essa abordagem dado todos os frutos
esperados, ampliou-se simultaneamente o domfnio e as modalidades do que con-
tinuou a se chamar de analise de conteudo. Nao podendo os psicologos satisfa-
zer-se sempre com o que e abertamente expresso, houve um transbordamento
para a mensagem escrita integrada ao discurso. Tambem, ao lado das analises
estatfsticas, um pouco mais aperfeicoadas, produziram-se abordagens qualitati-
vas em que a logica dos conteudos e retardada pelo estudo das proprias unidades
de sentido, das rela^oes entre elas e do que delas emana.

As preocupagoes
quantificadoras
tornam-se as vezes
exclusivas ao ponto
de obliterar o
conteudo. A medida
sera sempre mais
precisa do que a
mais descritiva
exploragao, mas se
mostra amiude
menos pertinente.
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Andlises estatisticas de conteudo

Se o pesquisador escolhe o recurso aos instrumentos estatisticos, cum-
pre inicialmente quantificar os dados reunidos em cada uma das catego-
rias. O modo de quantificagao mais usual se liga as freqiiencias: basta
enumerar as unidades presentes sob cada rubrica, lembrar que se desta-
caram, por exemplo, cinco elementos referentes a defesa da consciencia
civica, nove tratando da independencia energetica... O pesquisador usa-
ra, as vezes, outras referencias numericas, como as medidas do lugar
ocupado pelos diversos temas descritos em um conteudo. Essas medi-
das podem exprimir-se em numero de palavras, de frases, de minutos de
gravacao: fixar-se-a entao que o equivalente de 10 linhas de texto sera
dedicado a salvaguarda da consciencia civica, 30 a auto-suficiencia em
energia. Traduzem-se tambem sob forma de relatorios que comparam os
temas entre si, ou de porcentagens que explicitam sua importancia em
relagao ao conjunto do conteudo: mais de 60% do texto discute indepen-
dencia energetica, enquanto 20% trata das quest5es do civismo, poder-
se-ia fazer notar.

Ja foi visto, os pesquisadores e seus colegas estatisticos desenvolve-
ram diversos indices, as vezes muito sofisticados, que podem prestar
servigos significativos no que concerne a quantifica9ao. Varies softwares
foram tambem concebidos para referenciar, dentre outras, as unidades
lexicais nos textos e enumerar automaticamente suas ocorrencias. Al-
guns podem ate dar conta das co-ocorrencias de termos ou de expres-
soes, uma maneira de conceder um pouco de atengao ao contexto. Mas
esses instrumentos continuam rudimentares e ainda Ihes falta sutileza.

Pouco importando a maneira pela qual foram obtidos e seu grau de
sofisticacao, os dados numericos sao logo submetidos aos diversos trata-
mentos estatisticos usuais; de inicio, com uma finalidade descritiva, de-
pois, com uma finalidade de verifica9ao de hipoteses, assim como foi
visto na segao anterior. Essas analises estatisticas devem prolongar-se
atraves da interpretasao dos novos niimeros, indices e coeficientes que
delas emergem: e o momento do retorno ao sentido, aquele em que o
pesquisador explica o que se deve entender dos resultados obtidos, a
significa?ao que se pode atribuir-lhes, o que traduzem do conteudo ini-
cial, o que indicam do valor das hipoteses formuladas.

E assim que, apos ter medido as varia5oes na ocorrencia dos diver-
sos temas, as mudancas de suas freqiiencias relativas, testado o carater
significative dessas mudancas, nosso pesquisador sobre o nacionalismo
interpretaria esses resultados em termos de evolu?ao do discurso e faria
inferencias sobre a transforma5ao das mentalidades e do contexto social
que essa evolu9ao traduz.

Andlises qualitativas de conteudo

O pesquisador pode tambem preferir uma abordagem diferente, pois, se
o numero permite apanhar uma parte da significa$ao de um conteudo
atraves das freqiiencias e outros indices da importancia relativa de seus
elementos, uma outra parte corre o risco de desaparecer no processo,
porque refratarios a tais medidas. Dai o interesse de abordagens mais
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qualitativas que conservam a forma literal dos dados. O pesquisador
decide prender-se as nuan9as de sentido que existem entre as unidades,
aos elos logicos entre essas unidades ou entre as categorias que as reii-
nem, visto que a significa9§o de um conteudo reside largamente na es-
pecificidade de cada um de seus elementos e na das relates entre eles,
especificidade que escapa amiude ao dominio do mensuravel.

As maneiras de proceder sao aqui menos codificadas do que na
abordagem anterior; nao ha regras tao formalmente definidas, ainda que
analise e interpretagao muitas vezes se confundam. O que nao significa
que o procedimento seja aleatorio e subjetivo: e precise, ao contrario,
assegurar-se de que ela continue estruturada, rigorosa, sistematica. Isso
ja foi dito, a objetividade se apresentara sempre como uma busca constan-
te que tem a ver com a transparencia do procedimento, o esforfo de
objetivagao pelo qual sao explicitadas, explicadas e justificadas cada
uma das etapas transpostas, cada uma das decisoes tomadas.

Distinguem-se geralmente tres modos ou estrategias de analise e de
interpretagao qualitativas.

Emparelhamento A primeira estrategia, que os anglo-saxoes cha-
mam de pattern-matching, consiste em emparelhar ou, mais precisamen-
te, em associar os dados recolhidos a um modelo teorico com a finalida-
de de compara-los. Essa estrategia supoe a presen9a de uma teoria sobre
a qual o pesquisador ap6ia-se para imaginar um modelo do fenomeno
ou da situacao em estudo. Cumpre-lhe em seguida verificar se ha verda-
deiramente correspondencia entre essa construgao teorica e a situacao
observavel, comparar seu modelo logico ao que aparece nos conteudos,
objetos de sua analise. A qualidade da organiza9§o logica do quadro
operacional mostra-se aqui primordial, pois a grade de analise que dela
emerge torna-se nao so o instrumento de classifica9ao, mas tambem o
de toda a analise-interpreta9ao dos conteudos.

Analise Historica A segunda estrategia constitui, na realidade, um
caso particular da precedente. De fato, o pesquisador baseia-se, ainda
aqui, em um quadro teorico explicito, para elaborar desta vez um roteiro
sobre a evolu9§o do fenomeno ou da situa9§o em estudo, provisoes que
sua analise submete a prova da realidade dos dados colhidos. O esque-
ma nao e, portanto, fundamentalmente diferente daquele precedente, mas
e selecionado por causa de sua importancia. E verdadeiramente a esse
tipo de analise que recorrera o pesquisador que se debru9a sobre o discur-
so nacionalista, uma vez que e exatamente a evolu9ao desse discurso
que o interessa.

Constru^ao Iterativa de uma Explicagao A terceira estrategia,
dita construcao Iterativa de uma expllcagao, distingue-se das duas pri-
meiras pelo fato de que nao supoe a presen9a previa de um ponto de
vista teorico. O processo de analise e interpretagao e aqui fundamental-
mente iterative, pois o pesquisador elabora pouco a pouco uma explica-
?ao logica do fenomeno ou da situa9ao estudados, examinando as unida-
des de sentido, as inter-redoes entre essas unidades e entre as catego-
rias em que elas se encontram reunidas. Essa modalidade de analise e de

ITERATIVO Que 6
repetido. Um processo
e dito iterativo quando
progride por
aproximacoes
sucessivas. A
construgao das
categorias da grade
aberta 4 um exemplo de
tal processo.
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interpreta9ao, que lembra a constru9ao da grade aberta, convem particu-
larmente aos estudos de carater exploratorio quando o dominio de in-
vestiga9&o nao e bem conhecido do pesquisador, a ponto de este julgar
preferivel nao elaborar hipotese a priori. Esta e entao simultaneamente
desenvolvida e verificada, ainda que em parte, em um vaivem entre refle-
xao, observa^ao e interpreta^ao, a medida que a analise progride.

Nao se disse tudo sobre a analise de conteudo, visto que resta muita
coisa a inventar nesse dominio. Mas se reconhece ai uma grande riqueza
de possibilidades, um campo em que os pesquisadores podem e devem
fazer prova tanto de imaginagao quanto de rigor.

Rigor e imaginagao

A analise de conteudo assemelha-se a tecnicas que se mostram delicadas ao uso, que exigem tempo e,
portanto, paciencia e perseveranca por parte do pesquisador. Elas tambem demandam disciplina, uma
organiza?ao sistematica que, no entanto, nao venha podar suas intuicoes, sua imaginacao nem sua sutileza
e perspicacia. Essas exigencies sao contraditorias sob varios aspectos e o pesquisador deve encontrar um
justo equilfbrio, como deve encontra-lo entre a exatidao, o rigor, de um lado, e a profundidade que e justo
reconhecimento da complexidade, de outro lado.

Algumas analises de conteudo continuam simplistas, como aquelas em que e suficiente um tratamento
estatfstico sumario apos a enumeracao das ocorrencias de certas palavras-chaves. Abusou-se, ai de nos!, as
vezes, dessas quantifica^oes rudimentares que conduzem a evidencias. Felizmente, os estudos desse gene-
ro ganham em refinamento: a definicao das categories analfticas testemunha a presence de uma solida
bagagem teorica, e a selecao das unidades de conteudo se torna mais sofisticada. Essas unidades mais
complexas prestam conta melhor do sentido desses conteudos, forcando o pesquisador a um recuo, a uma
reflexao em relacao a suas interpretacoes espontaneas.

O trabalho continua sempre delicado sem que a confiabilidade ou a validade do que dele ressalta
possam ser asseguradas por testes, como se encontra nos estudos de carater mais estatfstico. E precise, pois,
cuidar especialmente suas analises, retoma-las as vezes sob diversos angulos, e ate, se for o caso, manda-las
refazer por outros para em seguida comparar os resultados.

Em contrapartida, esse tipo de analise abre a porta ao estudo do implfcito tanto quanto do explfcito e
se aplica a todo material literal, ate aquele que nao e absolutamente organizado em funcao da pesquisa,
dando assim acesso a minas de informacoes, de outra forma, diffceis, se nao impossfveis, de alcan5ar.

CONCLUIR

Invalidar, confirmar
ou modificar a hip6-
tese

Tracar um esquema
de explicacao signi-
ficative

Quando possivel,
generalizar a con-
clusao

Completadas suas analises, o pesquisador deve prolongar sua refle-
xao atrav6s de um retorno aos fundamentos teoricos do trabalho, atraves
de um questionamento dos saberes anteriormente adquiridos e dos ou-
tros elementos da problematica. Decorrera daf, eventualmente, uma re-
visao da hipdtese ou de novas questoes de pesquisa: entramos aqui na
conclusao do trabalho em que o pesquisador deve "fechar o circulo" e
abrir novos horizontes.

Conclusao da pesquisa

A analise dos dados e a interpreta9ao que a segue ou acompanha nao
vem concluir o procedimento de pesquisa. Deve-se ainda tirar conclu-
soes: pronunciar-se sobre o valor da hipotese, elaborar um esquema de
explica9§o significative, precisar-lhe o alcance bem como os limites e



A CoNSTRugAo DO SABER 229

ver que horizontes novos se abrem a curiosidade dos pesquisadores. Este
e o proposito da ultima etapa a aparecer no quadro que nos guia desde o

Fechar o circulo, abrir novos horizontes

Ja vimos, todo projeto de pesquisa nasce de uma intengao, de uma neces-
sidade de saber mais, de resolver um problema, de responder a uma
questao. O procedimento nao poderia estar complete sem um retorno a
essa intenfao original, a necessidade sentida no infcio, a fim de determi-
nar em que medida essa necessidade esta satisfeita, o problema resolvi-
do, uma resposta dada a questao. Somente assim o circulo sera fechado,
o trabalho despendido tera dado seus frutos.

Essa solucao ao problema, essa resposta a questao foi objeto de
uma antecipa?ao apresentada sob a forma de hipotese. O primeiro cuidado
do pesquisador sera apreciar-lhe o valor a luz do que a pesquisa trouxe
como informagoes e do sentido que ele pode atribuir-lhes. Ao termo da
analise e da interpreta?ao, tal elo de causa e efeito ficou efetivamente
claro? Tal relacao pressentida entre os elementos de uma situacao — o
conhecimento de outras culturas e a agressividade intercultural, por exem-
plo — patenteou-se? Tal evolu9ao prevista de um fenomeno no tempo
desenvolveu-se como se esperava? Em outras palavras, os resultados da
pesquisa confirmam a hipotese? Invalidam-na? Obrigam a modificacoes,
nuan?as?

A conclusao nao se detem ai: resta ainda fornecer um esquema que
explique a situa9ao, o fenomeno. Se a hipotese se verifica como o espera-
va o pesquisador, a tarefa mostra-se relativamente facil. Porem, na medida
em que a hipotese deve, as vezes, ser modificada, a explica9ao torna-se
mais ardua. Ela exige com muita freqiiencia um retorno aos fundamen-
tos teoricos do trabalho e um questionamento dos saberes utilizados na
elabora9ao da problematica e na explica9§o do problema, bem como da
solu9ao presumida.

A conclusao deve ser tambem a ocasiao de um retorno critico as
escolhas metodologicas e sua operacionaliza9ao. Essas se revelaram
adequadas, tanto nos pianos da estrategia adotada, dos instrumentos e
ferramentas selecionados quanto das modalidades da analise? Vieses
puderam introduzir-se no processo de verifica9ao? Dificuldades especi-
ais surgiram que teriam influenciado os resultados?...

Colocados esses julgamentos, torna-se possivel para o pesquisador
determinar o alcance e os limites de seu estudo, precisar o que este permite
afirmar e o que e precise evitar que ele expresse. Depois disso, ele pode
falar dos novos horizontes que se abrem gra9as a seu trabalho.

Esses horizontes sao de toda natureza. Alguns estao ligados aos
proprios saberes produzidos, saberes teoricos do mesmo modo que prati-
cos, e as suas consequencias humanas e socials que o pesquisador deve
explicitar. Outros tern a ver com os domfnios, situa9oes ou fenomenos
aos quais as conclusoes poderao eventualmente se estender. Ha tambem
as perspectivas de novas pesquisas, esses horizontes ainda vagos que se
delineiam sob forma de problemas, questoes, projetos complementares

Uma "boa" pesquisa
suscita, no minimo,
tantas questoes novas
quantas nao consegue
responder.
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t freqiientemente pela
conclusao que as
pessoas interessadas
tomam conhecimento
do um trabalho de
pesquisa.

sugeridos pelos resultados obtidos na pesquisa ou, tambem muito impor-
tante, pelo que ela nao permitiu dizer. Tudo isso sem contar as inova-
9oes metodologicas que ela propiciou e que tornam possfveis explora-
9oes novas.

Adivinha-se que a conclusao constitui um momento importante da
pesquisa, a ocasiao por excelencia de fazer justi9a a qualidade do traba-
lho realizado. E indispensavel, pois, elabora-la com cuidado e mimicia,
mesmo que a pressa de terminar nos atinja. E uma etapa amiude simples
de transpor, principalmente porque se situa no prolongamento direto
das etapas precedentes que ela vem naturalmente coroar, retomando
varies de seus elementos. Voltaremos a essa etapa de maneira mais pra-
tica no capftulo 9, em que tratamos da comunica^ao da pesquisa. A cons-
tru§ao das conclusoes sera descrita na segunda parte em que serao
explicitadas as materias essenciais do relatorio de pesquisa.

Algumas observagoes para concluir sobre o metodo

E chegado o momento de fechar esta parte sobre os metodos de pesqui-
sa. Ela nos permitiu inicialmente mostrar as diversas estrategias que se
oferecem ao pesquisador, tomar conhecimento dos principais instrumen-
tos e tecnicas de coleta da informacao, e abordar enfim os diversos mo-
dos de tratamento, de analise e de interpretagao desses dados a fim de
poder chegar a conclusoes que se pretendem uma contribute a constru-
qao do saber.

Antes de passar a comunicacao dos resultados, duas observa?6es
impoem-se. Lembremos em primeiro lugar que se a escolha, a elabora-
gao e a operacionalizagao de um metodo exigem muito do pesquisador e
influenciam grandemente a qualidade de seu trabalho, a ponto de apresen-
tar-se, as vezes, como elementos centrais do procedimento, elas nao fi-
cam menos subordinadas ao problema e a hipotese, constituindo esta
ultima a verdadeira espinha dorsal do empreendimento.

E precise enfim ter em mente que, se toda pesquisa se pretende
rigorosa, este rigor nao repousa somente no aparelho metodologico; ela
poderia ser garantida por uma forma qualquer de rigidez mecanica de
que o pesquisador poderia fazer prova em sua operacionalizafao. O ri-
gor autentico nao e uma questao de formalismo tecnico. Ao contrario,
acomoda-se com flexibilidade nessa materia, na medida em que essa
flexibilidade leva a uma maior coerencia do conjunto do procedimento,
desde o enunciado do problema inicial ate a conclusao, passando pelos
fundamentos teoricos que regem seu desenvolvimento.



A CONSTRUCAO DO SABER 231

PRATICA

SEGUNDA ETAPA DO TRABALHO DE PESQUISA (III):
COLETA E ANALISE DE DADOS. CONCLUSAO

Ao final do capitulo precedente, voce empreendeu a segunda etapa de
seu trabalho de pesquisa. Selecionou uma estrategia, determinou a fonte
de seus dados, elaborou seu quadro operacional e preparou os instru-
mentos necessaries a coleta das informagSes. Se isso ja nao esta feito, e
tempo de proceder a essa coleta.

Voce comecard entao o processo de analise e de interpretagao dos
frutos de sua investigagao.

Em um primeiro momento, em fungao da natureza de sua hipdtese,
de um lado, e daquela de seus dados, de outro, voce deve se pronunciar
sobre as modalidades dessa analise: Sera ela uma analise de conteiido?
Tera voce acesso ao aparelho estatistico? Voce pode tambem ter em vis-
ta uma formula mista, se o material reunido se prestar a isso. O impor-
tante aqui e fixar que nao h£ abordagem superior em si mesma, mas que
o valor de sua analise tern a ver com a coerencia de suas escolhas relati-
vamente aos diversos elementos de seu trabalho.

Em seguida, voce tera de preparar as informagoes assim reunidas,
sejam numericas ou literais. Se voce escolher privilegiar a abordagem
estatistica, devera proceder a codificagao, a transferencia e a verifica-
gao de seus dados. Depois vira a analise propriamente dita, com a etapa
de caracterizagao dos dados, depois a da aplicagao dos testes aos quais
voce julgara pertinente recorrer. Entao Ihe restara fazer a leitura dos
resultados obtidos desses testes, para ver que significagao voce pode
Ihes atribuir.

Se voce opta, de preferencia, por uma analise de conteudo, devera
fixar suas escolhas de categorias e recortar os conteiidos coletados, de-
pois proceder a categorizagao do material reunido. Vira entao o momen-
to da reconstrugao do sentido dos discursos estudados, seja por uma
abordagem quantitativa ou por uma abordagem qualitativa, a escolha
dependendo aqui da natureza do discurso e das intengoes da pesquisa.

Uma vez completada a analise, seguindo o que foi explicado no
capitulo que acabamos de encerrar, resta a voce tirar conclusoes: Sua
hipotese foi confirmada? Que nuanca voce deve trazer a ela? Ou talvez
voce deva modifica-la de maneira mais substancial? Suas respostas a
estas questoes devem ser explicitadas em fungao dos resultados da analise
e da interpretagao. Elas o levarao a langar um olhar para tras, aos elemen-
tos que, no inicio, o conduziram a sua hipotese, bem como a langar um
olhar para frente, as perspectivas que se abrem na continuagao de seu
trabalho.





O RELATORIO DE PESQUISA

Chegamos agora na reda9§o do relat6rio de pesquisa propriamente dito.
O pesquisador encontra-se diante da pagina em branco, diante de sua
maquina de escrever, como os personagens abaixo, ou, melhor ainda,
diante de seu computador, pois seria pena nao aproveitar as vantagens
que o computador e o processamento de texto oferecem para a escrita do
relatorio de pesquisa. E efetivamente dessa escrita que se trata aqui.

A reda9ao do relatorio e a ultima fase do movimento de pesquisa
que conduziu o pesquisador de sua conscientiza9§o de um problema a
ideia de uma solu9ao plausfvel (Parte II), depois a comprova9ao dessa
solu9ao (Parte III). Nesse momento, empenha-se em divulgar o que se
deve reter dessa comprova9ao, ou seja, suas conclusoes, e para que se
possa bem compreende-las, empenha-se tambem em relembrar o itinera-
rio seguido para chegar a elas e em que se baseiam suas conclusoes.

Um por um,
cara! Tudo sem

nenhum corretor
ortografico!

Eles
escreviam
livros com

isso?
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Conscientizar-se de urn
problema

Torna-lo significative e
delimita-lo

Formula-lo em forma de
pergunta

PROPOR E DEFINIR UM
PROBLEMA

ELABORAR UMA
HIP6TESE

Decidir sobre novos
dados necessaries

Recolhe-los

Analisar, avaliare
interpretar os dados em

relacao a hipotese

Analisar os dados
disponfveis

Formular a hipotese
tendo consciencia de

sua natureza provis6ria

Prever suas implicates
logicas

VERIFICAR A
HIP6TESE

CONCLUIR

Invalidar, confirmar OL
modificar a hipotese

explicngao significative

Quando possivel, gene-
ralizar a conclusao

Fonte: Inspirado em Barry Beyer, Teaching in Social Studies, Columbus (Ohio): Charles E. Merrill, 1979. p. 43.

Nesta etapa, o pesquisador dispoe, portanto, do conjunto de sua
pesquisa, que agora chega ao fim, e seu trabalho e mais de comunicagao
do que de produgao de novos saberes. fi igualmente um trabalho de
formalizagao, particularmente no que concerne as conclusoes. Seu es-
forco essencial, fora o esforgo geral de escrita do conjunto do relatorio,
se concentrara na expressao ordenada e eficaz de suas conclusoes. Dai,
no quadro acima, reproduzido novamente, a enfase em "concluir", "in-
validar, confirmar ou modificar a hipotese", e sobretudo "trafar um es-
quema de explicacao significative" e, "quando possivel, generalizar a
conclusao". Sao elementos ja tratados nas ultimas paginas do capitulo
precedente e que aqui serao retomados de um modo pratico.

Os dois capitulos desta parte consagram-se a relembrar os princfpi-
os que o redator de um relatorio de pesquisa deve considerar (capitulo
9) e a salientar alguns usos tecnicos da apresentagao do relatorio (capi-
tulo 10).
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Uma aprendizagem complementar acompanha naturalmente esses
capftulos: a produ9ao de um relatorio de pesquisa. E o ponto de chegada
necessario de toda pesquisa e essa aprendizagem e proposta no final da
parte. No entanto, como e interessante que um relatorio de pesquisa
possa atingir a um maior publico possivel, o capitulo 9 propoe inicial-
mente umputro pequeno exercicio: o de preparar uma versao vulgariza-
da do relatorio.

Muitas vezes, no
decorrer das principals
etapas da pesquisa, o
pesquisador prepara seu
relatorio final.
Desenvolve os detalhes
de seu piano, seleciona
entre suas anotacoes e
seus arquivos aqueles
que guardara, ordena-
os, deles produz
sfnteses, se for o caso,
fixa o conteudo das
diferentes partes,
precede, por vezes, ate
mesmo a uma primeira
escrita do estado da
questao, por exemplo. E
a partir desses materiais
que reinicia no
momento de redigir seu
relatorio final, dispondo
entao de uma visao
completa da pesquisa e
de cada um de seus
elementos.


