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Capitulo 1:

Iiltrodu~ao it tabula~ao cruzada

1.1. Pcsquisa qualitativa e pesquisa quantitativa

Na pesquisa social, quando se estuda um grupo pequeno, uma populalYao com a

qual se possa conviver, par exemplo, interagindo com as seus membros, conhecendo a

rodos, conversando, entrevistando, observando, 0 proprio dia-a-dia da pesquisa

(sistematizado pelo pesquisador-observador segundo roleiros prcviamentc trayados) pode

se constituir numa fante quase que direta de inforrnayoes buscadas pela pesquisa.

o pesquisador registra essas informayoes em seus "diirios de campo", fltas

magncticas, fotografias, gerando um acervo qualitative que sera sua principal fonte de

referenda cmpirica nos momentos de muilise daquelas situayoes pcsquisadas. Esses

procedimentos de campo sao usuais sobretudo na antropologia, embora possam ser

aplicados tambem em outras cicncias sociais. Assim pode proceder urn soci61ogo ao

estudar, por exemplo, uma rua, uma favela, Ulll cortiyo, urn bar, um clube, uma escola,

um hospital. 0 pesquisador ai quase scm pre se sentira como se estivesse na "sua tribo",

pois a proximidade entre 0 pesquisador e 0 objeto e bastante grande.

Par outro lade, ha llluitas situa(joes em que se trabalha com populayoes ou

universos numericamente grandes. Essas populat;oes grandes podem ser constituidas de

individuos, instituiyoes, aglomerados populacionais, jamais, documentos etc. Em todos

eSle~ casas, dificilmente 0 pesquisadar tern a possibilidade de estudar diretamcnte cada

lima das unidades que compoem a populac;:ao ou e capaz de reter as inlormayoes sem a

usa de algull1 meia espeeialmente desenvolvldo para annazenar e sistematizar as dados

colhidos. Quando se investiga a populay.1o de um baiITo grande, de uma cidade, um

colegio eleitoral, a rede de escalas de um estada, uma COley30 bastante abrangente de
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l1lUnerOsde um dado jomaL urn arquivo repleto de processos judiciais, e assim par diante,

a forma mais facil (talvez a unica viave1) consiste em transformar as informayoes de

modo a poder trata-las nU111ericamente.

Por exemplo, pode-se contar guantos individuos podcm ser inclufdos numa

categoria de urn esquema de ciassificayao, quantos se enquadram numa segunda

categoria, quantos numa terceira etc. 0 pesquisador nao tent que fazer esta cantagem

pessaalmente, podenda trabalhar com uma equipe preparada para isto. 0 uso de

questionarios e formularios padroniwdos permite esse tipo de caleta. E esle material,

dcpois, podeni ser suhmetido a modelos de calculos de que 0 pesquisador pode dispor

para sintetizar 0 conjunto de toda a infom1ayao colhida caso a caso.

Estc segundo conjunto de procedimentos, que envolve necessariamente algumas

noyoes basicas de estatistica, e em geral chamado de pesquisa quantitativa.

No momenta presente, 0 que nos interessa sao exatamente estas situayoes de

pesqUlsa em que estamos trabalh<Uldo COI11 populayoes grandes, abordadas atraves de

instrumentos de coleta padronizados do tipo do questionario, tendo como objetivo a

verificayao de hipoteses relacionais.

1.2. Hip6tcses como rela~ocssimctricas ou assimetricas

Hip6tese relacional e uma proposiyao que estabe!ece, dentro de um campo tea rico

especifico, a existencia de algUlna capacidade preditiva de uma dimensao au aspecto do

objeto de eShldo com relayao a outra dimensao all aspecto. (Paderiamos estar tratando de

varios aspectos ao mesmo tempo, mas para efeito didatico, vamos nos manter par ora

com apenas dais.) Pade ser que dois aspectos variem urn com relay3.o ao outro sem que a

teoria nos informe sobre a existencia de uma ordem de precedencia de urn sabre a outro.

Numa outra situayao, e facil imaginar que muitos contelldos tearicos sao capazes de

organizar hierarquicamente as f~ilOS e acontecimentos, de tal sorte que um pode ser

explicado, pelo rnenos parcialmeote, pela variay8.o do outro.
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No primeiro caso, trata-se de urn modelo simetrico - nao importa qual influencia

qual, mas sim que ambos os aspectos considerados seguern conjuntamenle urn padrao de

variay3o. No segundo casa, em que um das caracteristicos e vista camo resuliante ou

efeito de urn outra, trata-se de urn modela assimetrico.

Pensemos em exemplos simples. Pessoas que ainda acham que a mulher nao deve

trabalhar fora de casa tendem tambem a defender a pnitica sexual antes do casamento

apenas para os homens. Ambas as atitudes fazem parte de urn mesrna quadra de

tradicionaltsmo, 0 qual se comp5e de atitudes, val ores e mados de agir que abrangern

desde 0 mais intimo aspecto da vida privada ate as express5es da vida ptlblica de maior

visibilidade. Em geral, pessoas de mentalidade tradicional tendem tmnbem a ser

autoritarias, ista e, nao democraticas, mostral11-se preconceituosas com relw;ao a

diferenyas raClalS, religiosas etc. Tudo is(o comp5e aquilo que se chamou de

"personalidade autoritaria". I Neste quadro te6rico, podernos dizer que 0 que se pensa do

trabalho da mulher e do sexo pre-conjugal cornp5em uma relw;ao simetrica, OLi st:ja,

considerados estes dois aspectos, nao faz sentido dizer que urn tern precedencia sobre 0

outro, que um "causa" a autro. A saciologia tern demonstrado, porem, que individuos

provenientes de meios sociais mais em contato com a processo de mudanya social, mais

infonnados, mais escolarizados, sao menos tradicionais a respeito dos papeis femininos e

do compartamento sexual. Em (Jutras tennns, maior exposwao as institui!foes

educacionms corresponde a uma patamar mais elevado de tolerancia em relayao ao outro.

Neste caso, se relacionannos escolaridade com tolerancia para com certas atitudes

e praticas sociais, 0 criterio escolaridade pode ser entendido como [onte de variayao das

311tudes e dos modos de agir.:! Seguindo ° excmplo, a idealizayao do lugar da mulher da

sociedade e urn elcmen10 dependente do [ator educacional que, por contraposiyao, e
designado mdcpcndente.

I Ver TW. ADORNO ct alii, The Autoritarian Personality. New York, Harper & Brolhers, 1950.

2 0 niveI de escolaridade indica, alem do palamar de educw;:ao formal aJcanyado pelo individuo, que ele
teve contata sistematico com urn grupo especifico em que as ideias valorizadas nilo sao necessarimnenle as
do grupo familiar.
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1.3. Definit;ao nominal e defini~aooperacional

Lembremo-nos que estamos diantc da sihmyao em que nos vemos preocupados

em estabelecer urn meio para verificar se aceitamos, ainda que temporariamente, uma

hipatese como verdadeira, ou se a rejeitamos como falsa. 0 meio que buscarnos aqui para

se fazer esse teste e, de antemao, quantitativo.

Ora, as hipateses estabelecem rela<;oes entre (peio menos) dais aspectos,

caracteristicos ou dimensoes do objeto. Estes sao referidos atraves de construyoes

conceituais. No ambito da teoria, todo conceito cientffico, para ser rcconhecido como tal,

deve ser tcoricamente explicitado, isto e, deve dispor de sua ddiniyao nominal, que e a

maneira de dizer exatamente 0 que se entende par aquc1a expressaa au telmo.

Nos estudos .sabre personalidade autoritaria, conduzidos no pas-guerra, nos

Estados Unidos, par Adorno e colaboradores/ 0 autoritarismo e definido como uma

predisposi<;ao que certas pessoas desenvolvem no sentido de defender-se e conformar-se

acriticamente em relac;ao a certas normas e fontes de autoridade que acreditam imutaveis

e legitimas, de tal modo que, ao agirem assim, elas deixam de se sentir ameayados pelas

mudanyas possiveis e pelas difercnyas. Assim, essas pessoas submetem sua capacidade

individual de avaliay3.o e adaptayao a novas situayoes e contextos sacio-culturais a

modelos de pensamento e a<;aorigidamente estereotipados, ctnocentricos e rejeitadores da

expressao do outro.

Esse tipo de personalidade e iTagil e por iSlo depende de uma autoridade exterior

na qual ere, e na qual canLia para afastar 0 temor e a ansiedade em relayao ao perigo que

Ihe representa 0 autro desconhecido all indesejado, podendo ser esta autoridade a propria

tradiyao, au enta~ um Hder, uma instituiyao, ou algum movimento au partido que defenda

tal tradi<;3.o. Forma-se assim urn sentimento de confian<;a numa orclem pre-estabelecida,

sentimento evidentemente contnirio a mudan<;as na sociedade. Esses sentimentos

desenvolvem-se e se cristalizam no interior de grupos familiares e outras instituiyoes

sociais, 0 que pressupoe uma depcndcncia da personalidade para com a estrutura social. A

) fbidem, Chapter 1 et passin.
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propria ideia de mudanya e sua percep.:;ao dependem da estrutura da sociedade.

Individuos de personalidade autoritaria tendem a reunir as coisas em categorias bem

rigidas, e este e 0 principio da eontolmay3.0 do preconceito, pais as vezes basta urn

indicia para que todo uma heterogeneidade se transmute, na mente do preeoneeitlloso,

numa so eoisa, em gera1 negativa, desprezada e temida - dai podcr-sc scguir a

discrimina<;3.o, que ja nao reflete tao samente um sentimenta, mas constitui-se de ar;oes

eoncretas.

Para efeito de pesqUlsa empirica, todo canceito, partindo da defini<;ao nominal,

deve ser traduzido numa defini<;3o operacional, ou seja, numa proposi<;30 de indicadores

selecionados para permitir a classificayao ou mensurayao da caractcristica de que trata 0

conceito ern cada uma das unidades a serem pesquisadas. Indicadores sao referencias,

pistas, dicas, indicios sobre 0 aspecto considerado.

Dependendo do quadro teorico, a renda familiar pode ser um indicador de c1asse

social; numa outra teoria, talvez se deva 1anyar mao da relayao de produ<;ao para

identificar a classe; numa outra perspectiva, ainda, talvez seja impartante considerar

tambem 0 status ocupacional do individuo. Quero dizer que nao e passivel encontrar

indicadores se nao se disp5e de urn conceito e que estes nao fazem sentido a llaO sel"

quando rderidos a uma dada 1eoria.

A definiyao operacional inclui tambem os procedimentos que reunem diferentes

indicadores na eomposiyao de uma lIlliea medida au padrao de medida para aque1e

aspeeto da realidade que nos interessa. Podemos usar varios itens que eomp6em as

comodidades de um dornicilio para classifiear um individuo ou familia numa escala de

estratifiear;3o social, e tanto a seler;ao desses itens como 0 peso que cada urn deve reeeber

fazem parte da definiyao operacional. Oma vez que essas possibllidades de escolha

mudam com 0 progresso teenologico, hiibitos de con sumo, padroes de rnercado elc., nao e

dlficil aceilar que estes passos todos estao carregados de historicidade, 0 que nos ohriga,

nas eienc!as sociais, a refazer scmprc as defini<;6es operacionais, 11aO se podendo

trabalhar com urn padrao onieo universal, mesmo quando lidamos com realidades

aparentemente muito proximas.
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Quando eslmnos estudando 0 que muitos chamam de "estados internos", como

vnlores, expectativas, motivayoes, opini6es etc., e necessario constroir indicadores que

sejam capazes de traduzir essa "interioridade" em alga que possa ser "objetivada",

"exteriorizado", "visivel". Para isto as questionario com suas baterias de perguntas sao

bastante importantes. Parte-se do principia de que os "estados internos" podem se

manifestar ao pesquisador na fonna de uma reay30 verbalizada a um estimulo tambem

verbal (c as vczes visual): respostas dadas pelo pesquisado a pcrguntas formuladas pelo

pesquisador.

Sao rnuitas as estralegias descovolvidas nn constrw;ao dos questionarios e oao vou

tratar disto agora. Mas gostaria de dar nos exemplos. Numa pesquisa sohre anti-

semitismo na A..rgentina", foram aplicadas quatro perguntas: 1) "Em sua opiniao, quais sao

as pessoas au grupos mais prejudiciais a este pais?" Esta pergunta era "aberta", ou seja,

nao se ofere cia nenhuma alternativa previa ao pesquisada. 2) "Quais as pcssoas ou grupos

que trazem mais benefieios para 0 pais?" era uma segunda pergunta. 3) Ern seguida se

apresentava uma lista de doze grupos, entre os quais "judeus", "politicos", "portenhos",

"grevistas", e se perglmtava quais cIeles eram prejudiciais ou beneficos para 0 pais. 4)

Depois apresentava-se uma lista com dez "nacionalidades" (lngleses, fr<:mceses,judeus

etc), perguntando-se quais deveriam ser atraidos au impedidos como irnigrantes para 0

pais. Oestc modo, 0 questionario criava condiyoes de captar 0 preconceito anti-semita

mais arraigado e cxplicito, que e nquele que se mostra mesmo quando 0 estimulo e mais

fraco por nao mcncionar 0 grupo em questao, ate aquelas situayoes de preconceito mais

h~nue, exigindo entao um esHmulo mais direto.

A construyao de escalas (que permitem obter um gradicnte, uma ordenayao da

intensidade) tambern tern sido muito usada e um exemplo ficiI e a chamada escala de

distancia social, elaborada original mente nos anos 20 pOI Bogardus para estudar relayoes

raciais nos Estados Unidos. Versoes desta escala tern sido usadas ate hoje para medir

4 Cf. Gino GER.l\.1.ANl,Antisemitismo ideol6gico y antisernitisrno tradiciollal. Comellfario, Buenos Aires,
IX (34), 1962. Tratll-se de survey reali72Jo em Buenos Aires com uma am astra de 2078 informantes.
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preconceito em relayao a grupos e minonas. Vejamos urn exemplo aplicavel ao

preconceito contra homossexuais. Voce pode perguntar, para cada UIlla das situar;oes

seguinte, se 0 entre·vistada se sentiria "muito constrangido", urn "poueo constrangido",

"absolutamente nada constrangido", au "indiferente":

1. sabendo que homossexuais moram 00 seu baino
2. tendo urn homossexual como coJega de trabalho
3. tendo urn homossexual como compan.heiro de estudo
4. tendo um homossexual oa familia
5. tendo urn hOl1lossexual como companheiro de lazer

Claro que esta escala de distancia social depende das l"onnas de preeoncei10 e

diseriminar;ao em relar;ao ao grupo existentes no meio social pesquisado, sendo por vezes

ditleil estabeleeer 0 gradiente, isto e, chegar a ordenac;ao das situar;oes como indicador de

intensidade. Neste exemplo, a resposta "muito constrangido" na situac;ao 1 revela 0 nivel

mais e1evado de preconceito (morar no mesma bairro naa implica necessariamente

interagir com des); "nada constrangido" na situar;ao 5 (que envolve a ideia de escol.ha, de

livre opr;ao, numa atividade que pressup6c intirnidadc - a oposto da situar;ao 1 daria a

nivelmais baixo do preconceito, ou sua ausencia, nos limites deste indicador.

Quando as esquemas de definir;ao operaGional cstao conclufdos, a seu resultado

pode scr exprcsso au em nluneros que indicam quantidades, au em categorias que

indicam pcrtcncimento a grupos assemelhados. E assim chegamos, finalmenle aquilo que

se chama varia vel.

1.4. Variaveis qualitativas c quantitativas

Variavel e uma caracterfstica de run objeta, fenomeno, au fato, que pode se

apresentar diferente em cada caso observado, au para grupos de casas, e que ja passou

pel a etapa de operacion31iza~aa, podendo assim fornecer resultados que possam alimentar

madelos l1umericos de sistematizar;ao e sintese. A varirivel e uma reconstrur;ao de alga do

mundo, imediata ou nao, a partir de urn sistema de canvenr;ao capaz de dotar aquila que e

classificado au medido de um criteria de abjetivldade aceito pelo conj unto de pessoas

interessadas naquele problema.
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Uma varuiveJ e dita variavel quantitativa quando ela oferece resultados l1I.unericos

que POdClllser somados, subtraidos, divididos, multiplicados.' As variaveis quantitativas

sao raras nas ciencias sociais, e em gera1 sao tomadas de emprestimo da economia, da

demografia, da psicologia, como, 0 tamanho das familias de determinada populayao, a

renda monetaria das unidades dornesticas, a produtividade fisica de estabelecimentos

agricolas, 0 nlimero de anus de escolaridade formal dos individuos, as taxas de evasao

escolar em bairros de uma cidade, a nota atribuida oum teste psicol6gico. Elas sao

resultados: 1) de contagens (ou de operayoes [eitas entre computos de aspectos distintos,

par exempl0 a renda per capita, em que um montante de dinheiro e dividido par um

numero de pessoas), ou 2) da cornparayao com um padrao de mensurayao capaz de

fomeeer uma quantia minima como uma unidade de medida (caso do eomprimento, area,

volume, massa, peso, tempo, temperatura ...).'

Uma vardlvel e clita variaveJ qualitativa au nominal quando ela fomeee eatcgorias

de classificayao que naa podcm scr submetidas as operac;oes aritmeticas; os resultados

naa cxprimem quantidades, magnitudes, mas sim expressam diferenyas e semelhanyas,

pelmitindo separar (para comparar) as unidades de pesquisa em diferentes grupos,

internamente homogeneos, a que chamamos de atributas, earacteristicas, alternativas,

classes, categorias. A tioiea operayao numcrica aplicave! as variaveis quaiitativas

S Urna variavt:1 quantitativa pode tel' um zero absoluto ou arbitnirio. Fala-se em zero absoluto quando, ao
assumir este valor, nao ha mais nenhuma qu::mtidadc do fen6mello que esta sendo medido. Estas variaveis
~ao chamadas esca[as de razao e representam 0 !livel de mensurayao mais elcvado. Como exemplo temos
as variaveis melricas. Quando 0 zero e arbilrario, 0 fen6meno nao se anura no ponto zero, como nas escalas
Celsius e Farenheit de temperatura. Quando conseguimos obter variaveis quantitativas para medir estados
internos (atitudes, valores), elas sao sempre deste segundo tipo, que recebe 0 nome de escalas tic intervalo.
De outro ponto de vista, <1Svariaveis sao chamadas discretas, quando so podem assumir valores inteiros
(como numero de filhos); ou variaveis continuas, quando fra~6es da unidade fazl:rn parte dos valores
previstos.

6 Note que quando a variavel e exprcssa em unidades de rnedida, csta unidade faz pmte do numero e assim,
quando sc executa uma opera~ao aritmetica com 0 ntlmero, a unidade tam hem soYre 0 efeito do c{llculo.
Urn comprirnento em eentimetro multiplicado pOl' si rncsmo, gem urn numero que nao expressa mais um
comprimento, mas uma area. Muda-se de lim conceito para outro quando se faz. por exemplo, a scguinte

conta: 20 cm x 20 em = 400 cm2. Este simples exemplo mostm como a matemariea e importante no carpo
te6rico das ciencias mais fom1ll1izadas. Uma segunda observayao diz respeito ao fato de que medidas
padronizadas estao org,anizadas em sistemas resultantes de convenyOes. Um problema serio para as
cieneias, mesmo <1Smais fonnalizadas, como a fisica te6ric<1, e que elas nilo dispi'leiTIde LImsistema unieo
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consiste em classificar as unidades pesquisadas e contar quantas delas pertencem a cada

Wila das difercntcs categorias. Assim, 0 nlunero que e estatisticamente manipulado e a

freqUencia numa dada categoria da variavel ou a frcqUencia Duma combinac;:3.o de

categorias de mais de uma variavel:

1.5. lVlodelos simples para hipOteses com duas variaveis

Se kvamos em couta que uma hipotese relacional entre dois caracteristicos de um

objeto pode seT:

a) au do tipo de rela~ao simetrica au assimetrica,
b) com variaveis au qualitativas au quantitativas,

podemos antever a possibilidade de varias combinayoes que podem smgir numa

situayao de pesquisa. Vau teniar resumir isto no Quadro 1.

No Quadro 1 estao dados oito diferentes modelos simples, embora haja alguns

outros possiveis'. De todos eles, a que mais se usa em ciencias sociais e 0 modelo 1, a

tabulat;ao cruzada para variavels qualitativas, pressupondo-se que uma pode afetar a

autra.

Esta preponderancia de urn modelo tao simples como 0 modelo 1 decorre do Lna

de que, em geral, nos trabalhamos basicamente nas ciencias sociais com nivel de

mensurayao nominal (nossas variavels sao "fracas" do ponto de vista do rigor da

mensurac;ao) e de que nossos modelos explicativos buscam estabelecer reiayoes de

causalidade au influencia entre esferas Oll dimensoes diierentes da realidade social.

capaz de dill' conts. de todos os aspectos de seus objeto. No ambito te6rico que precede essas etapas
oper:1cionais, 0 mesmo pode ser dito em rehH;ao as ciencias sociais.

Quando a variaveI qualitativa tem apenas duas categorias (como hotlloTI ou mulher, jovem ou veIho,
ecollomicamente ativo Oil inativo, nativo ou migrante, analfabeto Oil alfabetizado, criado no campo ou na
cidade, rico au pobre, autoritario ou tolerante, !ider au liderado, e assim por diante), podemos atribuir a
uma das catcgorias 0 valor 1 e il outra 0 valor zero, e [ratar lOstavariavel como se eIa fossc quantitativa.
Este tipo de variavel e chamado de variavel dummy.

3 Por exemplo, se as varifivels silo qualitativas, mas permitem algum ordenmnlOnlo (como eSlmlificayao
social, escalas de prestigio, graus de escolaridade fom1al), ha modelos especiais de regressao e de
correlayao de postas. Entrctanto, ningu6m errdn! se Llsal"urn dos modelos propostos, mesmo nestes casos,
em bora possa perder informayao do ponto de vista estatfstico.
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Quadro 1

CRUZAMENTO DE DUAS VAR'\ VEIS
ESQUEMA DOS MODELOS SIMPLES MAIS USADOS

a) Rcla~ocs assimctricas (a VI aCeta a VD)

Variavel Variavel dependente
Independente VD

VI Qualitati va Quantitativa

Qualitativa
modele 1. Tabulay.1o cruzada: modelo 2. Comparayao de
camparay3.o de porcentagens medias da VD calculadas para
calculadas sabre 0 totaal de cada categoria da VI
cada categoria da VI

Quantitativa
modelo 3. Agregam-se val ores modelo 4. equayoes de
da VI em faixas e aplica-se 0 regressao:
modelo 1 simples para uma VI

multiplas para mais de uma
VI

b) Rela~ijes simetricas (uao ha prcccdencia entre as variaveis Vx e V:y)

Variavel Y Variavel X
Vx

Vy Qualitativa Quantitativa

Qualitativa
modelo 5. Tabulayao cruzada: modela 6. Agregar val ores de
Camparay30 de parcentagens Vx em faixas e aplicar 0

calculadas sabre 0 total geml modelo 5
da tabela; coeficientes de
associayao

modela 7. Agregar valmes da modelo 8. Coeficientes de
Quantitativa Vy em faixas e aplicar 0 correlayao

I modelo 5
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No Capitulo 2 veremos especificamente a situayao em que temos duas variaveis

qualitativas (cm transformadas em qualitativas), das quais, de acordo com a hipotcsc que

onenta a analise das dados empiricos, uma deJas e tamada como a variav'd que sofre

efeito (variavel dependcnte) prodLlzido peIa outra (variavel independente). Talvez seja

importante chamar a atenoyao para 0 fato de que esta ideia de "causa e efeito" pode ter

senti do lneramente formal, uma vez que a causalidade pode estar fora desta sitU<l980

simples de dais aspectos, numa trama de causas, inlluencias, relayoes bastante mais

abrangente.

Em Durkheim, para tomnrmos 0 exemplo fundante de 0 suicidio, 0 estado

conjugal, a ocupayao, a religiao, a idade, as estayoes do ana, 0 pais etc. sao tornados

como variaveis independentes que indicam a possibilidade maior ou menor de ocorrencia

do suicidio, que e a variaveJ dcpendente, a variavel objeto que se pretende explicar. Mas

na teo ria durkheimiana, a causa buscada e de ordem sociologica: a fonte de causalidade

esta nas foryas sociais que controlam a vida dos individuos. Essas "\'ariaveis

independentes sao meros indicadores para graus mais fortes ou mais fracos de interayao

social e cocrsao, assim como 0 ato do suicidio indica, nas sociedadcs de solidariedade

mganica, uma ruptura extrema do individuo para com a ordem sociaL As instituiyoes

sociais controlam lambem 0 imperativo de viver. Desk modo, aqueles indicadores

refletem a forQa de instituiQoes e papeis sociais que atuam no controle do comp011amento,

organizando fon;a5 sociais que estao acima dos individuos, fon;:as, par conseguinte,

sociologicas.

Poder-se-ia dizer, p011anto, que 0 trabalho do cientista social so tern sentido

qmmdo a re1ayao causa-efeito que ele estuda ncsta modalidade de pesquisa esia explicada

num todo te6rico capaz de organizar todas essas rclayoes parciais, lembrando-nos que um

procedimento de pesquisa e01pirica naa tern valor em 5i mesmo, uma vez que a pesquisa e
apenas urn meia para a constru9ao da explicayao, construyao da teoria.

Tambem, quando se fala em causa-feito, pade-se estar simplcsmente fazendo

referencia a uma situayao em que urn ou uma serie de fatores contribui, com dire<;ao e

12



intensielade eliversas, para que detenninado evento assuma este ou aquele resultado, fanna

au conteudo.

Capitulo 2:

Porcelltagcns em tabelas de duas elltradas

2.1. Tabulando duas variaveis, comparando propor~oes

Vamos a pm1ir de agora seguir os passos necessarias a verificayao de hip6teses

como nos propusemos. Usarei tabelas especialmente preparadas para este fim, com dados

vcridicas, fornecidos par um survey sabre a questao da Democracia Delegativa, realizado

em Sao Paulo, com aplicayaa, em dezembro de 1991, de um questionario a uma amastra

de 800 clcitores que residem e votam na Regina Metropolitana da Grande Sao Paulo. A

pesquisa e uma realizayao do CEBR/\.P (Centro Brasileiro de Analise e Plm1ejamento),

sob direyao de Guillermo O'Donnell. A pesquisa tem por fim testar hip6teses de

O'Donnell sabre 0 tipo de democracia iclealizada peIas eleitores paulistas·9 Como e
costume, e par raz5es praticas, 0 survey investiga varias dimens5es da vida publica e

privada dos infonnantes, coletanda dadas para alem daqucles necessarios ;:)verificayao

das hip6teses de O'Donnell.

Para a presente capitulo sc1ecionei algumas variaveis sem nenhuma preocupayao

com coerencia tearica, uma vcz que aqul estOll apenas interessado em mostrar como

proceder no usa de tabelas de duas eotradas.

9 Ver Guil!ermo O'DONNELL. Democracia Delegativa? Novas Estudos Cebrap, Sao Paulo, no. 31, pp. 25-
40, outubro 1991.
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2.2. Tabclas mudas

A partir de uma hipotese, devemos preparar 0 material para sua verificayao.

Suponhamos que estou interessado em saber se individuos criados em mcios sociais mais

tradicionais, relativamente distantes dos efeitos rnodernizantes dos processos de mudanya

social que se dao no desenvolvimento da sociedade capitalista contemporanea, se estes

individuos, par assim dizer "mais isolados", tcndem a uma mais ±raca internalizayao de

valores que emergem do processo de constituiyao da cidadania que vern junto com 0

desenvolvimento da sociedade de classes moderna. Vou tamar como indicador de maior

grau de isolamento na origem social 0 fato de 0 indi viduo ter sido criado ate a 16 anos de

idade em zona rural (em oposi~ao a cidade), e como indicador de fraea internalizayao de

principios de direitos da pessoa humana a opiniao concordante corn a lcgitirnidade de sc

tarturfrrem criminosos. Tal concordallcia nos indicant a presenya de mentalidade

tradicionalista, intransigente, anti-democnitica ou autoritdria.

Tenho uma hipotese, tcnho os indicadores. Mirilla fonnulay3.o afi1l11a que eu

suponho que 0 meio social dc origem afcta a forma9ao da opiniao. Tenho pOlianto uma

variiNel dependente - a opiniao - e uma variavel independente - a origem. Ambas sao

variaveis qualitativas, po is sabre a origem apenas tenho a infonnayao do local onde fai

criado, e para a opiniao disponho tao somente de respostas verbais do entrevistado a 11ma

pergunta que Ihe foi aprescntada pelo entrevistador. E ja sei que 0 modela a ser usado e 0

de comparayao de porcentagens para as classes da VI, que no Capitulo 1 chamei de

model a I. Falta completar a tarefa.

Quando nos propomos a trabalhar urn cruzamento, ja sabemos qlJais sao as

variaveis envolvidas e quantas categorias tem cada uma delas. Assim, 0 nllmero de

combina~aes (categorias cruzadas) possiveis e iguaJ it mulliplic3yao do numero de classes

da VI (v·ariavel independente) pelo da VD (variavel dependente). Podemos entao

desenhar 0 esqueleto da tabela, ainda sem as frequeneias absolutas das caselas, ou seja 0

numero de easos classificados em cada combinac;ao entre uma categoria de uma variavel

e uma categoria da outra. Estes "esqueletos" s50 chamados "tabelas mudas": ebs nao

dizem nada, mas podem orientar a tabuia93.o.
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Villa tabela de duas entradas e fOimada por linhas e colunas. Se uma variavel esta

disposta de tal modo que cada Uilla de suas categorias encabeya uma coluna da tabela, ela

e dita variavel das colunas. Se cada categaria inicializa uma linha da tabela, a vari,-'tvele

chamada varia:vel das linhas.

Examine a Tabela 1 apresentada a seguir. Nas calunas csta a variavel sabre a

local de residencia do entrevistado ate os 16 anos de idade (P68)1O,sendo que "cidade"

encabey3 a pnmeira COllll13 e "campo", a segunda. Nas linhas aparecem as quatro

categorias da variavel de apiniao sabre torturar criminosos (P62D). A Tabela 1 tem,

assirn, oito caseias, as quais deverao ser preenchidas com a tabulw;ao conjunta das duas

variavelS.

Mas podemos dispor as mesmas informayoes invertendo a posiyno das variaveis,

como mostra a Tabela 2. Nesta, a origem foj para as linhas e a opinina para as colunas.

Nada mudou substantivamente. Trata-se apcnas de uma dccisao estetica, ou prittica, se

voce imagina como a tabela £lcara nurna pagina do seu trabalho. Desenhar as tabelas

mlldas ajuda a decieJif qual das duas fonnas fica melhor, mais facil de visLlalizar, mais

apropriado para digitar etc. Questao de gosto. Algumas editoras e revistas cientificas

podem impor ao pesquisaclor 0 gosto cIas suas comiss5es editoriais. Nao faz diferenya no

contelldo.

Mesilla depois de feita a tabulayao dos dados, a tabela po de ser reorganizada de

modo a se chegar a run melhor desenho. 0 que importa e que os numeros apresentados

sigam as regras fODnais de verificayao de hipotese.

I" Esta sigla da variavel segue exatamcnle a cnumcnll;:ao usada no qucstionario original c da foi usada
como rcferencia pdo sistema de tabulayao. Assim, apos definir as variaveis, quando me interessava obter
o Clllzamento lllostrado na Tabela 1, bastava usar no sistema SPSS/PC 0 cormllldo "Crosslabs P62D By
P68" Mantenho a sigla aqui apenas para que 0 leilor iniciante nesse tipo de procedimcnto va se
familiarizando com as mensagells impressas.
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Tabela 1 ('J. 'rABELA MUDA (tabela sem as frequencias das caselas)

Crosstabulatien: P62D
By P68

CONCORDA TORTUPA DE CRININOSOS
MOROU NA ROCA au CIDADE ATE OS 16

P68-> jCidade Izona ru-I
I 1 1 ra1 2 1

P62D ! celuna ~ 1celuna 21 Total
-------------------+--------+--------+------

(linha 1) 1 !
Concord" Total

-------------------+--------+--------+------

I
I

-+--------~

I
I

i + +

I
I

-------------------+--------+--------+------

I
I

(linha 2)
Depende do

2
Caso

(linha 3) 3
TotalDiscorda

(linha -1)
Nao Sabe

9

Total

Tabela 2 (TabeJa muda)

Crosstabulation: P68
By P62D

Ol)servar;:ao: Os numeros
que aparecem junto ao
nome de cada categoria
sao os c6digos usades
no questionario e que
foram digitados para 0
armazenamento dos da-
dos num arquivo para
facilitar a tabulayao
par computador, ou ma-
nual ate. Estes mime-
ros nao sao quantida-
des: :cepresentam cate-
gorias qllalitativas!

MOROU NA ROCA OU CIDADE ATE OS 16
CONCORDA TORTURA DE CRIMINOSOS

-------------------+--------+--------+--------+--------+------

1 DiscordaINao
1 Total 1

I 3 I
--------------

I
I

----------

I
I

P62D->

P68

:I.

Cidade

2
Zona rural

I
Tot:al 1

sabel

I
9 I Total

('J Os dados ilqui aprcsentados silo provcllicnles cia Pcsquisa sobre Democracia
Deiegativa, realizada pelo CEBRAP, sob direy30 de GuillemlO O'DollnelL Trata-se
de um survey para a Regiao Metropolirana da Grande Sao Paulo, aplicado em
dezembro de 1991



2.3. Computando as f..eqiH~ncias absolutas das caselasll

Deeidido qual formato de tabela usar, temos que proceder a tabulay.1o LTuzada

propriamente dita, i5to e, computar as freqiiencias eonjuntas segundo os dais criterios de

classific3yao propostos_

Tsto, se fosse fetto manualmente, consistiria, par exemplo, em separar os

questionario5 em duas pilhas: as da cidade e as da roya. Depois, para eada pilha

separariamos as que sao totalmente de aeardo com a torlura de erimmosas, os que

concordam dependendo do caso, as que discordam totalmente e as que nao sabem (nao

tern opiniaa [armada). Teriamos assim oito pilhas. Basta contar quantos questionarios ha

em cada uma e teremos a frequencia absoluta de cada casela. Hoje hi varios sistemas

bastante praticos para tabulac;ao eletronica.

Se voce escolheu a Tabela 1, as resultados da tabulac;.1o cruzada estao na Tabela

3. Se preferiu a Tabela 2, consulte as freqiitncias cruzadas na Tabela 4. Compare uma

com a Olltra e veja como, de fato, os resultados sao as meSl1lOs:

160 criaram-se na cidade e concordam cam a tortura,

150 [oram criadas na cidade e concordam com a tortura em certas situayoes,

42 cresceram em zona rural e concardam ern ccrtas casas,

60 foram socializados na roc;a e discordam totalmente,

... e assim par diante, em ambas as tabelas.

As somas das frequencias das caselas nas dircyocs das Iinhas c das colunas

reproduzem as frequencias de cada uma das variaveis tomadas separadamenle, e que sao

obtidas tambem atraves da tabulayao simples que se faz para cada uma das variaveis do

estuclo, muito antes de se comeyar a trabalhar com tabulayoes cruzadas.

II As tabelas deste capitulo sao provenientes da Pesquisa sabre Uemocracia Delegativa, realizada pelo
CEBMP, sob din:yiio de Guillermo O'Donnell Trata-sc de IJm survey para a Regiao Metropolitana da
Grande Sao Paulo, apllcado em dezembro de 199L
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Segundo a Tabela J au a Tabela 4, uma das somas das caselas diz que temos 626

eleitores criados na cidade e 168 no campo, respectivamente, 78,8% e 21,2% da amastra

valida para esta tabela. Amastra valida e a amostra total excluidos, porem, os casos para

as quais faltou algum tipo de informay3.o necessaria para a classificw;ao nesta tabela

cruzada; de fato, ha aqui seis casas de informayao faltando, missing observations. I).

Na outra margem das referidas tabeJas, temas 223 casas (au 28,1%) com total

concordancia com a lortura, 192 (24,2%) com posiyao a depender da situayao, 361

(45,5%) totalmente discordantes, e 18 pesquisados (2,3%) que nao souberam (au nao

quiseram) opinar.1J Estas duas distribui~oes, uma para cada variavel, sao chamadas

distribuiy5es marginais; pelo simples fato de virem dispostas nas margens do. tabela.14

11 Conhecer as distribuio;:oes simples de cadd variavel anles de organizar a tabulayao ajuda a evitar que
calegorias da VI tenham lJlenos que 25 casos, pois se isto ocorre, a analise estatistica ficani. prejudicada.
Ao se trabalhar com llrna VI que originahnente tern uma ou mais categorias corn menos de 25 casos, ha
dois caminhos: I) agregar categorias, se isto fizer sentido teoricamente, trabalhando-se entao com numeros
maiores; 2) nao considerar as categorias da VI com menos de 25 casos para efeito de analise, mantendo-as
na tabela numa [orrna quc vcremos mais adiante, ou atribuindo a das a condio;:ao missing observations, que
exclui os casos que nela se enquadrarem. Em muitas situayoes de pesquisa, a condi~ao missing data leva a
exclusao de casas da tabela, especialmente quando a questao "niio se aplica" ao caso. Por exemplo, se voce
estiver tahulando as horas de trabalbo panl uma detenninada populat;ao, entrarao cm missing observations
todos os casas em que se registrou que a pessoa nao trabalha, logo, naa 11apara ela horus a computar, e a
questao nao sc aplica nestc caso espeeifico. Quando se trata de falta de resposta, cabe ao pesquisador
inciuir estes casas numa categoria "nao respendeu" all joga-los em missing ohservalions.

I.' Estes llumeros podem diferir nm ponco das distribuiyoes obtidas originalmente para cada variaveL visto
que 6 casos hIram excluidos da tabela por [alta de informay30 (missing data) em pelo menos uma das
variaveis.

11 Segundo a !coria da probabilidadc, as dislribuiyoes rnarginais fomcccm as probabilidades de ocorrencia
dos eventos "cidade" OLl "zona rural" para a variavellocal de criao;:ao,e as probabilidades de ocorrencia das
diferentes respostas consideradas sobre a questao da tortura. Se um individuo desta populayao e sortcado
ao acaso, podernos dizer que ha uma chemce de 21,2% all 0,212 dele ter sido criaclo na zona rural e uma
chance de 45,5% ou 0,455 dele ser contrario a tortura de prisioneiro. Mas nilo sabemos ainda, antes de
mbular as dados conjuntamente, qual seria a chance dele rer se criado na roya e, ao mesmo tempo,
discordar da tOliu)a. Ensina a teoria da probnbilidade que, se nao houver nenhuma influencia enU"e estas
duas variaveis; a probabilidade conjllnta destes dois eventos sera igual ao produto das probabilic1ades de
cada um tomadas separadamente. Assim, neste exemplo, a probabilic1ade de encontrunnos alguem criado
na roya e que seja ao mesmo kmpo contrario it tortura scria: 0,212 x 0,455 = 0,096 ou 9,6%. Como tcrnos
794 casas validos, 9,6% representam 77 casos. Se a freqUencia computada para esta caseIn for
razoavelmente diferente de 77, diremos qlle as variaveis estao inter-relacionadas. Mas isto e uma outta
historia ..
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Tabda 3

Crosst_abulaticn: P62D
By P68

CONCORDA TORTURA DE CRnUNOSOS
MOROU NA ROCA OU CIDADE ATE as 16

Count ICidade IZona ru--I
P68-> I Iral I

I 1 I 2 I
P62D --------+--------+--------+

1 150 63 I
Concorda Total I

2
Depende do Caso

3
Discorda Total

Nao Sabe

ColuTIm
Total

~--------+--------+

1.50 42

+--------+--------+

9

301 60 I
I

+--------+--------+

15 I 3 I
I

+--------+--------+

626
78.8

168

21.2

Number of Missing Observations

Tabela 4

Cross tabulation : P68
By P62D

Count
P62D->

PSB

Row
Total

223
28.1

192

24.2

361

45.5

18
2 3

794
100.0

6

Nota: Express6es em
ingles geradas pelo
sistema SPSS/PC:
COUDt = frequencias

Crosstabulation =

tabulacao cruz ada
By = por

Row Total = total de
cada linha

Colwnn To tal '"total
de cada col una

Hissing ObseEvations
casas nao considerados
para entrar na tabela

MORaD NA ROCA au CIDADE ATE as 16
CONCORDA TORTURA DE CRIMINOSOS

IConcorda IDepende
I Total Ido Caso

I 1 I 2

IDiscordalNao
I Total I
I 3 I

Sabel

I
9 I

Row
Total

Cidade

--------+--------~.--------+--------+--------+

15 626
78.8

Zona rural

Colunm
Total

] 160 150 301

2 42

+--------+--------+--------+--------+

3 168

21.2

63 60

223 192
+--------+--------+--------+--------+

28.1 24.2
361

45.5

18

2.3
794

100.0

Number of Missing Observations

19
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2.4. Como calcular as porcentagens

A analise dos resultados consiste em comparar as freqUencias. Se tom amos a

origem rural-urbana como VI, isto e, como aquela que pode ter alguma influcncia sabre a

VD (opiniao), devemos comparar as respostas entre cidade e zona rural, puis e como se

cstivessemos comparando duas coisas diferentes, para saber se elas provo cam resultados

diferentes. Entao, vemos, pela Tabela 3 ou pela Tabela 4, que a cancorduncia total com a

tortura de criminosos foi observada em 160 eleitores criados na cidade, contra 63 criadas

na zona rural. Seria um absurdo conduir contrariamente it hip6tese, sem antes

considerarmos que as tamanhos dos grupos sao diferentes e par isto aquelas frequencias

devem ser relativizadas: concordam com 3 tortura J 60 dos 628 crjados na cidade, ou seja

160/628 = 0,256 au 0,256 x 100 = 25,6%; e concordam com a tortura 63 dos 168 criados

na zona rural, au seja, 63/168 = 0,375, que e a mesmo que 0,375 x 100 = 37,5%.

Quando dividimas a freqih::ncia absaluta pelo respectivo total do seu grupo,

encontramos a frequencia relativa, que estatisticmnente eqiiivale a transformar ambos os

totalS no valor 1 (a soma das freqUencias relativas is sempre igual a 1). Como e pouco

pnitico trabalhar com numeros menores que 1, multiplicmnos as frequencias relativas pOl'

100 e obtemos as frequencias porcentuais ou porcentagens ou taxas. Com isto, agora,

tanto 0 grupo dos criados na cidade como 0 dos criados em zona rural passou a tel' 0

l11esmototal, isto e, 100%, ficando assim comparaveis. Ora a concordancia com a tOliura

de criminosos e de 25,6% para os criados na cidade, conlra 37,5% para as da zona rural, 0

que rcforya a hipotese: a socializayao em meio urbano desfavorece atitudes autoritarias.

Farra voce mesma as caJculas para a categoria "discorda totalmente".

Note que, se nossa base e a Tabela 3, as porcentagens sao calculadas para as tOlais

das colunas, pois nesta tabela a VI ellcabe~a as colunas. Se usamas a Tabela 4, entao as

porcentagens sao calculadas para os totais das linh3s, pOlSa1 a variavel independente tern

SUdS categorias nas linhas. Nao importa st: a VI esta nas linha ou colunas, mas e decisivo

voce acompanhar as caIculos na direyao dela. Esta e a regra de ouro das tabularr5es
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cnIzadas bidimensionais com Wlla das variaveis tomada como resultante e a ou1ra como

fonte de variavao: compare as grupos que sao pensados como capazes de introduzir

difcrenyas na outra dimensao considerada, equalizando, para tanto, seus ramanhos em

]00,0%.

Vamos olhar agora a Tabela 5, que traz as mesmas variavels. A VI esta nas

colunas e a VD, nas linhas. Dentro de cada casela aparecem 4 numeros, Cl~jO significado

esta indicado no canto superior esqucrdo da tabela, au scja,

Count
Rm.v Pet
Col Pet
Tot Pet

= freqiiencia absoluta
= porcentagem nas linhas
= porcentagens nas coltmas
porcelltagem sobre a total gera!.

Para a Bossa hipotese, somente a terceira linha de cada casela, que traz a

porcentagem calculada para 0 total da coluna corrcspondcntc, nos interessa. 0 resto sera.

desprezado e nao sera transcrito no relatorio, artigo, tcse etc.

Caso a VI estivesse nas linhas, nos teriamos que usar as porcentagens dadas na

segunda linha desta tahela. E ainda, sc nosso modelo [osse simetrico, usariamos 0 total

geral e, portanto, as porcentagens que nesta tabela estao transcritas na t.'iltima linha de

cada casela.
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Tabela 5 (••)

Crosstabulation: P62D
By P68

P62D
l 160

71.7

25.6
Concorda Total

2 150
78.1

24.0

18.9

Depende do Caso

CONCORDA TORTURA DE CRIMINOSOS
r'10ROU NA ROCA au CIDADE ATE as 16

63

28.3
37.5
7.9

42

21. 9

25.0

5.3
+--------+--------+

3 I 301 I 60 I
Discorda Total I 83.4 I 16.6 I

48.1 I 35.7 I
37.9 i 7.6 I

+--------+--------+

9 I 15 I 3 I
Nao Sabe 83.3 I 16.7 I

2 .4 I 1.. 8 I
1. 9 I .4 I

Count. i
Row Pet I Cidade I Zona ru- I
Col Pet I Ix"a1 I
Tot Pet Iii 2 i
--------+--------i--------+

I
I
I
I 20.2
+- -------+- - - - - - --+

I
I
I
I

colurrm
Total

626

78.8

+--------+--------+

168

21. 2

Number of Missing Observations

Row

Total
OBSERVAC;OES;

Count = frequencias

223
28.1 Row Pct = Porcentagens

sabre tatais das linhas

192

21.2

Col Pct = Porcentagens
sabre os totais das

coluni'lS

361

Tot Pct "'Poreentagens
sabre a tot.al geral

da tabela
45.5

18

2.3

794

100.0

6

(") 0 sistema SPSS, Statistical Package fo/" the Socia! Sciences, para usa em
microcomputadores da linha PC OLI compatives, exist!;nte em veroes para DOS e
para Windows, tem op<;:oes de imprimir todos as qualro tipos de fr!;quencias: a
absoluta e as relativas para os totais das linilas, das colunas, ou sobre 0 total geral da
tabela, ou imprimlr apenas aquelas que 0 pesquisador seleciona em funr;:fio de seu
problema.
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Na Tabela 6 e na Tabela 7, apenas as porcentagens ute is para a verificayao da

hipotese estao impressas. Quando nos mesmos fazemos os c<ilculos, !laO perdcmos tempo

com dJculos Il1llteIs. Quando usamas urn programa de computador, tarnbem podemos

pedir a impressao so das porcentagens que Interessarn. Se nao se tem a hipotese bern

definida, costuma-se pedir "tudo", mas ISto e pura perda de tempo.

Tanto com hase na Tabela 6 ou na Tabela 7, veriticamos que posiyoes

tradicionalistas estao mals associadas a origem marcada pelo meia rural. Dos criados na

cidade, 25,6% sao favoniveis a tortura de criminosos, enquanto que essa taxa sobe para

37,5% quando a origem e ruraL Na categoria intermediaria, em que a posiyao e avaliada

caso a caso, nao hit praticamcnte diferenya. Quando se trata de total discordancia, temos

48,1 % para os socializados na cidade e 35,7% para os que se criaram na zona rural. As

diferenyas encontradas nao sao muito grandes, po is haveni urn tllUnerO razoavel de outros

fatores que devem ai tambem interierir, mas elas sao suficicntes para nao rejeitarmos a

hipotcsc por ora. Mesmo nesta epoca das comunicayoes eletr6nicas e de intcnsa intcrayao

campo-cidade, 0 campo ainda carrega alga daquilo que Marx chamava no tim do seculo

passado de "idiotia da vida rural".
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Tabe1as 6

Cro.sstabulation: P62D

By P68

CONCORDA TORTORA DE CRIMINOSOS
l"lOROD NA ROCA OU CIDADE ATE OS 16

Pfi8->

CQur:.t I Cidade I Zona ru-I
Col Pet I I ral I Row

I 1 : 2 I Total
----.---+--------+--------+P62D

Conco.cda Total

2
Oepende do Caso

3
Diseorda Total

Nao sabe

Colurrm
Total

160 I 63 I
25.6 I 37.5 I

+--------+--------+

150 I 42 I
24 0 I 25.0 I

+--------+--------+

301 I 60
48.1 I 35.7

+--------+--------+

9 15

2.4

3
1.8

+--------+--------+

626 168
78.8 21.2

Number of Missing Observa.tions

Tahela 7

CIosstabulation: PEB
By P62D

Count
P62D- > Row Pet

P68

Cidade

Zona rUI"a.l

ColUM"l
Total

223

28.1

192
24.2

361

45.5

18
2.3

794
100.0

6

MOPOD Ni"\. ROCA OU CIDADE I\TE OS 16
CONCORDA TORTORA DE CRIMINOSOS

iconcordil.IDepende
I Total Ido Caso

I 1 I 2

223

28.1
192

24.2

-----+--------+--------+--------+--------+

1 I 160 I 150 I 301 I 15
25.6 I 24.0 I 48 1 I 2.4

+--------+--------+--------+--------+

2 I 63 I 42 I 60 I 3
37.5 I 25.0 I 35.7 I 1.8

+--------+--------+--------+--------+

Number of M:i.ssii:1g Observations

IDiseordalNao
i Total I

3 I

Sabel

I
9 I

361
45.5

18
23

6

24

Row
Total

626

78.8

168

2l. 2

794

100.0



Formulemos agora a hip6tesc dc que atitudes sobre os direitos da pessoa humana

dependern ou sao afctadas pela posiyao do individuo oa hierarquia dos estratos sociais,

uma vez que individuos que fazem parte de familias em melhores condi90es de vida

lendcm a ter maior acesso a informayao, dependem menos de fontes tradicionais de visao

de mundo e acompanham mais facilmente os processos de mudanc;a sociaL

o indicador aqui usado para estrato social e a rcoda familiar mensal, agrupada em

faixas, e 0 indicador de tradicionalismo-modernismo continua sendo a opinda sabre

tarturar crimioasos.

Os dadas cstao na Tabela 8. [aya voce meSilla a verificac;ao, escolhendo as

l1l1mer05corrctos c redigindo uma pequena conclusao.

Agora compare as dadas que voce selecianou com aqueles oferecidos nas Tabelas

9 e 10. De f~lto, ao passarmos das rendas mais baixas para as 111a1saltas, as taxas de

coocordfulcia total com a tortum vao caindo: 35,8%, 32,5%, 26,2% ate 11,2%. No grupo

de renda mais haix8, a taxa de adesao a tortllra e (yes vezes maior que a do grupo de

melbor renda. A categori.a intermediaria i1utua em lorno dos 25%, mas quando tomamos

a resposta contraria a tort.ma, as porccntagens sobem significativamente. Enquanto na

amostra total (vcr 0 total das lillhas, Row Total) 0 max.irno de discordancia obtido foi de

45,7%, quando isolamos as infonnantes classificados na faixa de renda mais alta, estc

numero sobe para 63,3%, que e 0 dobra do nllmero encontrado para os de renda inferior a

3 saJarios minimos (33,8%).

A5sim, por ora, mankmos de pe a conc1usao de que a pos1c;ao oCllpada pdo

indivjduo nurna estrutura social for:iada pela coexistencia de diferenyas sociais (que sao

materials e simbolicas) modela, orienta, conduz, modifiea, afeta minimamente sell modo

de sentir e pensar.
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Tabela 8

Crosstabulation: P62D
By P72

CONCOPDA TORTORA DE CRIMINOSOS
RENDA FAMILIJI..R El,l S.l\I,ARIOS MINnl0.'?

P72- >

?62D

20 Imais de
120 3M

3 I
--------+--------+--------+--------+--------+

74 1

I
I
I

Count I
Row l'et 11
Col Pet I

ITot Pct

concorda Total

Depende do

Diseorda

Nao Sabe

Caso

3
Total

Coll'.mn
Total

I
I
I
I

+--------+--------+--------+--------+

I
I
I
I

+--------+--------+--------+--------+

I
I
I
I

a 3 51'114

I
1 I

8MIS a
ISM

2 I

a 7

1 78
36.1 34.3

26.2

9.6

53
24.5

35.S 32.5
6.9 10.2

2 66

35.3
23.4
8.6

12

22.5

28.4

5.5

54

28.9

22.5

7.0

50 103 136
38.7

48.2

17.7

14.2

33.8
29.3

6.5
42 9

13.4

4

11
5.1

12. 2
1.4

25

13 .4
25.5

3.3

62

17.7

63.3

8.1

+--------+--------+--------+--------+

3 I 5 I 6
21. 4 i 35.7 I 42.9

2.0 I 2.1 ! 2.1

.4 ! .7 ! .8

148

19.3

282

36.7

+--------+--------+--------+--------+

J.2.8
240

31 3

Number of Missing Ob3ervatiollS 32

98

Rol>.'

Total

187

24.3

351

45.7

l4

1.8

768
100.0

Observaqao: Casela vazia. indica que nao toi encontrado nenhum

case nesta combinar;:/io;a frequencia e zero.
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Tabela 9
crosstabulation: P62D

By P72

P72->

P62D

Conc:ox"da

Count
Col Pet

oepende do Caso

Discorda

Nao Sa'ce

3
Total

Colunm
Total

CONCORDA TORTURA DE CRHUNOSOS
RENDA FANILIAR EM SJl..LARIOS l"lINIMOS

11 a 3

I
I

Imais de
120 SM

3 I 4
--------+--------+--------+--------+--------+

1 I 53 I 78 I 74 I 11 I
Total I 35.8 I 32 . 5 I 26 .2 I 11.2 I

+--------+--------+--------+--------+

I
I

SMI4

I
1 I

a 7 SM]8 a 20

ISM

2 I

2

+--------+--------+--------+--------+

+--------+--------+--------+--------+

42

28.4

66

23.4
25

25.5
54

22 5

50

33.8

103

42.9

136
48.2

62

63.3

9 3
2.0

5
2.1

6

2.1

+--------+--------+--------+--------+

148

19.3

240
31.3

282

36.7

98

12.8

Number of l''1issing Observations 32

Row
Total

216

28.1

187

24.3

351

15.7

14

1.8

768
100.0

TabeJa 10
-----------------------------------------------------------------

Cross tabulation . P72
By Pfi2D

RENDA FAMILIAR EM SALARIOS f'.lINIMOS
CONCORDA TORTURA DE CRHHNOSOS

P62D- .">

P72

la3Sf'.1

4 a 7 Sri]

count
Row Pet

IConco~dalDepende
I Total Ido Caso

I 1 I 2

IDiscordalNao
! Total I
I 3 I

Sabel

I
9 I

--_._---+--------+--------+--------+--------+

mais de 208M

Column
Tot.al

1 53
35.8

42
28.4

50

33.8

3
2.0

+--------+--------+--------+--------+

2 I
I

+--------+--------~.--------+--------+

71. I 66 I 136 6
26.2 I 23.4 I 48.2 2.1

78

32 .5

54
22.5

103

42.9

5
2.1

3

4

+-~------+--------+--------+--------+

25 !11
11. 2

62
63.325.5

+--------+--------+--------+--------+

216
28.1

351

45.7

14
1.8

187
24.3

Nurrber of Missing Observations

Row

Total

148

19.3

240

31. 3

282

36.7

98

12.8

768
100.0
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•

A Tabela 11 foi computada para submctcnnos, agora, a variavel dependente que

estamos analisando em fUl1Y8.o de uma autra que nao e do tipo estrutural, porem

comportamental. A suposiy:lo e que individuos que se interessam au nao pela vida

pllbJica, e assim 0 demonstrarn acompatlhando mais au acompanhando menos 0 que

acontece na politica (este e 0 indicador), tem posiyoes diferentcs em relayi10 aos direitos

da pessoa hum ana. Os mais intcrcssados tenderiam a desprezar pn'tticas C01110 a tortura.

Analise a Tabela 11. Os dadas ja "limpos" csHio nas Tabelas 12 e 13. Note que,

nestas, ja nao apareccl11 as frequencias absolutas das caseias, pais elas de nada servem

para 0 nosso intento. Os numeros confirmam a hipotesc. Agora, para variar, quero

chamar a atenyao tambem para a categoria "naa sabe". 0 "naa sabe/nao responde" em

perguntas de opiniao eU111born indicio de desinteresse, atienw;:ao, marginaJizayao, falta

de informayao, e suas taxas costum8m ser maiores para os grupos sociais estruturalmente

mais distantes dos processos decis6rios e da sua discussao. Por hipotese reiteradamente

nao rejeitada, esses grupos se caracterizarn peIo sexo feminino, pelos individuos idosos,

pelos aposentados, as pouco escolarizados, aqueles provenientes de meios mais distkmtcs

dos grandes centros onde se forma a opiniao publica do pais, as que nao tern motivayao

para a participayao social, pdos que pertencem a religioes que desprezam 0 que se passa

na vida pl'Iblica etc.

No presente exercicio, a medida que decresce a frequencia com que se ac0111panha

o que acontece na politica, as taxa de "nao sabe" cresee de 0,8% nos dois pri111eiro

grupos, pass a a 1,6% para as que acompanham de vez em quando e saltam abruptamente

para os 7,2% entre aqueles que dizem "nunca" acompanhar 0 que acontece na politi ca.

A Tabela 14, por sua vez, fornece resultados para regi6es do pais em que 0

individuo residiu ate as 16 anos de idade. Consulte-a e verifique que a socializay3.o

ocorrida em regi6es mais desenvolvidas do pais concarre no sentido de enfraquecer a

adesao a atitudes como esta de se aceitar a tortura de criminosos como pritica legitim a

corrente_
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Tabela 11

Crosstabulation: P62D
By P20

P20->

P62D

Count
P.ow Pet
Col Pet
Tot Pet.

COilcorda Total

2
Depende do Caso

Discorda

Nao Sabe

3
Tot.al

Column
Total

41

18.3

17 3

47

24.1

19.8

5.9

147

40.5
62.0

18.4

9 2
11.1

.8

.3

CONCORDA TORTURA DE CRIMINOSOS
CONSTUHA ACOMPANHAR POLITICA

31

13.8

25.8
3.3

33

16.9

27.5
4.1

55

15.2

6.9

1

5.6

.8

.1

130
15.0

186

47.3

34.9

13.3

81

41.5

26.6

10.1

ll2

30 9

36.8

14.0

5
27.8
l.6

.6

304
38.0

Numbe.r of Missing Observations

I
iDiaria-
Imente

I
---------t

1 I
I
I
I

11 vez se I Vez em
Imana +/-Iquando

1 I 2 I 3
---------t

I
I
I

5.1 I
+--------+--------+--------+--------+

I
I
I
I

+--------+--------+--------+--------+

I
I
I 45.8

I
+--------+--------+--------+--------+

I
I
I
I

iNunca

I
I 4

46
20 5

33.1

5.8

34
17.4
24.5
4.3

49
13.5

35. 3
61

10

55.6
7.2

l.3

+--------~.--------+--------+--------+

237
29.6

29

139

17.1

Row
Total

224
28.0

195

24.4

363

45.4

18

2.3

880

100.0
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Tabela 12

Cl'osstabulation: P62D
By P20

CONCORDA TORTURA DE CRHUNOSOS
CDNSTUHA ACOMPA1'!HAR POLITICA

P20->

P62D

Col Pet

Concorda Tot_al

Depende do Caso

Discord;::;

Nao Sabe

3

Total

Column
Total

11 vez selVez em
Imana +/-Iquando

l I 2 I 3

IDiaria-
Imente

I
l I

I
f--------+--------t

I
I

+--------t--------t--------+--------+

35.3 I
I

17.3 25.8

2 19.8 27.5

9

I 45 8

I
~.------- -+--------+--------t--------+

• R I
I

62.0 36.8

.8 1.6 7.2

+--------+--------+--------t--------+

237

29.6

l33

17.4
l20

15.0

304

38.0

Number of Missing Observations

Tabela 13

o

4
Row

Total

224

28.0

195

24.4

363

45.4

l8
2.3

800

100.0

Crosstabulation: P20
By P52D

CONSTilllA ACmIJPANRJ:I.R POLITICJ',-
CONCORDA TORTURA DE CRIMINOSOS

P62D->

P20

Diariamente

Row Pet I concordaloepende
I Total Ida Caso

I l I 2

IDiscordalNao
I Total I
I 3 I

sabel

I
9 I

--------+--------+--------+--------+--------+

2
1 vez semana +/-

Vez em quando

Nunca

Colunm
Total

l 17.3 62.0 .819.8

3

+--------+--------+--------+--------+

25.8 I 27.5 45.8 .8

I
+--------+--------+--------+--------+

34.9 I 26.6 36.8 1.6

I

4

+--------+--------+--------+--------+

33.1 24.5 35.3 7.2

+--------+--------+--------+--------+

224
28.0

195

24.4
363

45.4
18

2.3

Number of Missing Observations

30

Row
Total

237
29.6

l20

15.0

304
38.0

139
17.4

800

100.0

o



Tabela 14

Crosstabulation. P62D
By PG7B

CONCORDA TORTURA DE CRnUNOSOS
REG lAO ONDE VIVEU ATE 16 JL~OS

P6'7B-::>

Col Pet IEst. S. IOutro do I SuI INordeste IOutra
IPaulo ISudeste I I Iorigem
, 1 , 2 , ' , 4 '(» 5

--------+--------+--------+--------+--------+--------+

I 23.5 I 29.9 345 I
" ,

Row
Total

P62D

1
,
,

+--------+--------+--------+--------+--------+ ,
,

41. 3 (3 ) 224

28.0Concorda Tot.al

2
Depende do Caso

25.4 23.4 20.7 22.6 (2 ) 195

24.4

9

+--------+--------+--------+--------+--------+

48.9 I 46.8 I 44,8 I 32.3 I (6) I 363
I 45.4

+--------+--------+--------+--------+--------+

2 .3 J 9 I 18
, 2.3

+--------+--------+--------+--------+--------+

3
Discorda Total

Nao Sabe

Column
Total

77

9.6

29

3.6
155

19.4

II

.1..4
800

100 0

Numbe-r:-of Missing Observations o

(*) Inclui outras regioes e paises. 0 numero total de J.1 casas e, mesmo
assim, insuficiente para 0 calculo de porcentagens. Os numeros entre

parenteses que aparecem nas caselas desta col una sao freguencias
absolutas
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2.5. Apresenta't3o das tabelas de dnas entradas

Quando estamos preparando 0 texto com as conc1usiSes da pesquisa, algumas

nom13S sabre a apresentayao de tabelas devem ser seguidas. Usarei a Tabela 15 como

modelo.

I) Toda tabela deve ser numerada e reeeber urn titulo que indique claramente 0

que ela fornece. No texto, conforme voce viu na seyao anterior, a!:itabelas sao referidas

com mailJsculas, pais sao names proprios: Tabela 4, TabeJa 8 etc. Nao escreva "na tabela

acima'" "n3 tabela abaixo" etc., pais isto pude camplicar a caJ1lposi~aa do texto.

2) A tabe!a deve conter apenas as numeros essenClalS. Numeros em demasia

atrapalham a kitura. Inclua as porcentagens de cada casela, usando uma casa decimal

(com virgula, conforme a conve11yao valida no Brasil). Indique a dircyao da VI colocando

U111 100,0% 00 total de cada uma de suas categorias (sejam elas nas colunas, como esta na

Tabela 15, au nas linhas). Sob cada 100,0% escreva 0 total absoluto de casas naquele

gmpo. Com este nlunero, 0 leitor pode recalcular as frequeocias absolutas das caselas.

Alem disso, este nlunero de casas indica se ha observ3yoes suficientes para 0 caicula de

porcentagens. l'V'unca calcule porcentagcns para totals inferiores a 25, pais nluneros

pequenos estao sujeitos a flutua90es estatfsticas muito grandes, podendo distorcer

completamente as conclus6es. [,

3) Verifique se a soma das porcentagens, oa direyao da VI, resulta 100,0% para

cada grupo. Par problemas de aproximayuo, as vezes ao somarmos as taxas podemos

encontrar um valor 99,9% all 100,1%, por exempl0. Voce, ao preparar a Labela para

ediy3.o, de\'e conigir estes erros de aproximaQao subtraindo au somando a quantia que

passon au sobrou. F3Q3 isto 11afreqUencia maior, pois quando 0 numero e grande uma

diferenQa de 0,1 au 0,2 introduz urn erra irrelevante, se comparado com urn numero ja

15Em eliSO de totais inferiores d 25, pode~se agregar esta categoria corn outra, se iSIOnao prejudicar a
analise. Se for conveniente manter ern separado, au quando nao se alcanyar urn nllJnero maior que 25
mesmu junlando-se vftrias categorias pequenas, nao ca1cule porcentagens pdra este grupo. Na tabela
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originalmente pequeno. Compare a Tabela 15, ja editada, com a sua original Tabela 9 e

veja que foram introduzidas duas aproximayocs na terceira linha, para evitar totais 99,9%.

Quando a treqUencia absoluta de uma casela e zero, indique isto escrevendo um tra(,:o no

lugar da porcentagem. rvlas se a porcentagem e 0,0 quando a freqUencia nao e nula

(exemplo: frequencia 1 para 0 total 2151), escreva 0,0.

4) Use poucas linhas, para nao "Sluar" a tabela. Neccssanamente, use linhas

horizontais para abrir e fechar a tabela, e opcionalmente para separar as linhas. Use linhas

verticais para separar a coluna de nomenclatura da vari:ivel das linhas e para serarar a

caluna que tmz os totais das linhas. Dispense as linhas verticais para scparar as caselas.

Jamais ±eche as tabelas nas laterais.

5) No pe da tabela indique sempre a fonte dos dados, pais uma tabela tem certa

independencia em relay30 ao texto. Cite instituiyoes, autores, [ocais, datas, e tudo 0 que

for necessaria para deixar bem claro a origem do material. Se foi voce meSilla quem fez

a pesquisa, cl~as espccificayoes par certa foram relataclas oa iotroduyao metodologica,

basta escrever: "Fonte: Pesquisa de campo."

6) Basicamcnte, seja claro, economico e direto.

Com relayao ao texto propriamente, e necess{mo considerar que a Ieitor nem

sempre e capaz de ler uma tabela. Frases do tipo "confonne as dados da Tabela x, pode-

se rejeitar a hipotese" HaO dizem nada. Cite as porcentagens (nao precisa citar todas!),

chamando a atenyao para as achados mais relevantes. No exemplos clados na sey8.o

anterior procure; deixar esta pratica mais ou menos explieita. Volte aos cxemplos, se

aehar necessario.

Finalmente, em muitas edi<;:6esvoce encontrara outras formas de dispor as dados

de tabclas de duas entradas, bern como referencias feitas no texto. Aqui tambem a estetica

e a gosto pessoal tem 0 seu peso. As revistas cientfficas costumam trazer as normas que

elas seguem na ecliyao dos trabalhos. Na duvida, seja sempre claro e preciso.

mantenha os nllmeros absolutos entre parenteses, com uma nota ao pe da tabcla dizendo "Total insuficicnte
para () d.1culo d~ porcentagens". Veja isto ilustrado na Tabela 14.
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MODELO PARI\. PUBLlCA(:AO

Tabela 15 Posi9ao dos eleirores da Regiilo I'v1etropolirana da Grande
Sao Paulo em relavao a torhlra de criminaso$, segundo
renda familiar em numero de sal<'!riosmfnimos (SM), 1991

Renda familiar mensal
Concordancia corn a em SM TOTAL
tOliura de criminosos 1 a 3 4,7 8 a 20 21 Oil

lllalS

Concorda totalmente 35,8 32,5 26,2 11,2 28,1

Depende do caso 28,4 22,5 23,4 25,5 24,3

Discorda tolalmenle 33,8 42,9 483 63.3 45,8

Nan sabe/llilo responde 2,0 2.1 2,1 , 1,8

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n" de casas (i,'3) (240) (282) (98) (768)

Fonte: CEBRAP, Pesquisa sobre Democracia OelegatlVJ
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