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APRESENT A<;Ao 

te e urn livr? ~e que nec~ssita~amos e que ate certo ponto me
ljos. Necessltavamos, p01s o numero de pesquisadores(as) que 
mente trabalham com metodos qualitativos e enorme_ De pon

ta a ponta, no Brasil e na America Latina, pode-se ja afirmar que a 
maior parte das investigac,;6es nas ciencias humanas e sociais empre
ga, ao menos como uma dimensao importante, metodos qualitativos 
de diferentes tipos. Nao tinhamos urn referencial clara, coerente, se
guro, abrangente e, por assim dizer, amadurecido, para servir de 
parametro. Finalmente, ele esta aqui. Mereciamos, pais, urn pouco 
como consequencia do que acabamos de dizer. 0 esfor<;:o investigati
vo que esta sendo empregado em nossas diferentes instituic;oes me
rece que se valva o olhar para esses grupos de trabalho e lhes oferec;a 
urn apoio seguro, aprofundado, que sirva como retribuic;ao do esfor
c;o empenhado, por urn lado, e como urn impulso para maiores e 
mais aprofundados empreendimentos, por outro. Este livro chegou, 
portanto, em boa hora. 

Gostaria de mencionar algumas das muitas razoes pelas quais 
este livro e bem-vindo. 

Em primeiro lugar, ele vern preencher urn vacuo que nos afligia 
dentro da propria pesquisa qualitativa. Ha grande numero de inves
tigadores trabalhando neste campo, mas sem urn ponto de apoio e 
urn referencial mais ou menos comum. Investiamos muito tempo 
em discussoes sabre uma ou outra tecnica, mas sem uma referencia 
que nos mostrasse o espectro global, de tal modo que pudessemos 
especificar com clareza de que metoda falavamos, como o poderfa
mos conceituar, qual semelhanc;a e diferenc;a entre os diversos meto
dos, quais as vantagens e limitac,;oes de cada urn. Deste modo, ap6s 
dais capitulos iniciais, que nos apresentam uma excelente discussao 
epistemol6gica sabre a relac;ao entre pesquisa qualitativa e quantita
tiva, os diversos autores desfilam diante de n6s aquila mesmo que 
todo pesquisadorja se perguntou e, se nao, ira se perguntar: Qual a 
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melhor maneira de enfrentar meu objeto? Entrevista em grupo ou 
individual?- cap. 3. 0 que e entrevista narrativa? -cap. 4. 0 que e 
entrevista epis6dica?- cap. 5. Como analisar imagens em videos, fil
mes, fotografias, documentos?- cap. 6. Quero pesquisar grande nu
mero de observac;oes por largo espac;o de tempo?- cap. 7. 0 que e 
uma analise de conteudo classica?- cap. 8. 0 que e uma an:Hise ar
gumentativa?- cap. 9. 0 que e uma analise de discurso entre as 57 
existentes?- cap. 10. Como se faz uma analise da conv~rsac;ao e da 
fala? -~ap. 11. 0 que e e como fazer uma analise ret6rica?- cap. 12. 
0 que e ,e. como fa.zer urn a analise semi6tica? -cap. 13. Como fazer 
uma anahse com 1m_a?ens em movimento, como na TV?- cap.14. 
~omo fazer u~a anahse.dos ruidos ou de musicas?- cap.15. Tudo 
1sto para depms, em dms capitulos, mostrar bern criticamente ate 
~nde nos podem ajudar programas de computador para analise de 
mformac;oes qualitativas. Finalmente, OS dois ultimos capftulos, para 
que nao fique nenhuma duvida, ajudam-nos a fazer uma reflexao 
critica sobre a importancia e a responsabilidade de quem faz pesqui
sa qualitativa, mostrando como, a partir do conhecimento acumula
do da pesquisa quantitativa, nao se precisa ficar devendo nada a tais 
conquistas, se soubermos trabalhar com cuidado e metodo. E se isto 
tudo nao bastasse, urn glossario fecha o volume com a definic;ao dos 
termos mais importantes discutidos no livro. 

Mas nao e tudo. Ha urn ponto fundamental que gostaria de res
saltar: percebe-se, de imediato, que os autores dos capitulos sao pes
soas que ja labutaram no campo espedfico do metodo que apresen
tam e que possuem uma pratica reconhecida. Todos eles, alem de te
rem feito pesquisa dentro do tema, possuem prodw;:6es reconheci
das e atualizadas e sao especialistas no assunto. Sao uma fonte segu
ra, experimentada, sadia, de onde podemos heber com seguranc;a. 
Cremos ser isto essencial, pois assim nos dao uma visao global do 
campo, mostram as vantagens e os problemas de cada metodo, 
como alguem que ja experimentou na pritica estas dificuldades. E 
fazem is to muito bern. E assim que, ao menos urn terc;o dos capitulos, 
quando nao mais, traz urn exemplo concreto, pritico, de uma pes
quisa que emprega 0 tipo de metodo sobre 0 qual disserta. 

Se fosse mostrar mais uma razao da importancia do livro, diria 
que ele nao e extremado ou fundamentalista. Aceita o desafio den
tro do campo da investigac;ao social, procurando estabelecer urn dia
logo com a tradic;ao geral da pesquisa. Nao rompe como conheci
mento adquirido, mas procura avanc;ar, mostrando como e possivel 
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progredir na tarefa investigativa, trazendo novas luzes e novos enfo
ques, sem necessariamente estabelecer dicotomias irreconciliaveis. 
Reconhecendo as diferenc;as necessarias, traz avanc;os significativos, 
mostrando a possibilidade de urn dialogo fecundo e construtivo com 
outras dimens6es metodol6gicas. 

T~nho a impress_ao qu~ ternos agora urn referencial para poder
mos Julgar.;~ uma mves~1gac;ao dentro da dimensao qualitativa e 
u~a b_?a pr atKa de pesqmsa. Antes, os exarninadores, tanto das dis
s~I tac;oes de m_estrado e teses de doutorado, como os revisores dear
ugos para revlstas cientlficas, ficavarn urn tanto perple 
~ent~ de _fazer uma avalia~ao critica do valor dos refe~~~~~r~~~ 

os. _e nao por outro motlvo, este ja justificaria a importancia e a 
necess1dade do presente volume que voce tern em maos. 

, . Fina~n:ente, julg_o que o li~ro ~os traz uma contribuic;ao muito 
ut1l e prat1~a no senudo de _dar mic1o a padronizac;ao de uma lingua
g~~ em metodos de pesqmsa qualitativa, possibilitando assim que o 
d1alogo entre os colegas avance de maneira suave e profunda. Uma 
agenda para este dialogo deveria incluir, entre outras, a discussao 
dos criterios de boa qualidade em pesquisa qualitativa e a necessida
de de oferecer uma prestac;ao de contas publica a comunidade cien
tifica sobre a produc;ao em pesquisa qualitativa. 

. Fazer _uma traduc;ao que seja fiel e compreensivel nao e facil. 
Ainda ma1s numa area como esta. Necessitei criar, adaptar e aportu
guesar alguns termos, mas apenas no intuito de poder ser mais claro 
e ~~teligivel. Sou _grato aos estatisticos, matematicos, lingiiistas, se
mwlogos, co~umcadores e a outros a quem recorri para poder to
mar uma deosao prudente entre a criatividade e a repetic;ao. Anteci
po-me, pois, nas escusas por muitas falhas que certamente voce en
contrara. E bern mais erros e falhas haveria nao fosse o carinho e 
agu~e~ inteligen_te da doutoranda Denise Amon, da PUCRS, que 
corngm e aperfeH_;oou os capitulos 13, 15 eo glossario, e contribuiu 
com muitos outros comentarios. Muito obrigado a ela e a todos que 
puderem mandar sugest6es de correc;6es para uma segunda e outras 
edic;6es que certamente se seguirao. 
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(Nepal e Nigeria), adaptac;ao dos refugiados a privac;ao e conserva
c;ao do capital social dos refugiados, e assuntos de representac;ao de 
filmes de televisao. 

Greg ~yers e professor se_nior _de Lingiifstica e Lingua Inglesa mo
detna na ~ancaster Umver~Ity,_onde ensina no programa de Cul
ture, Medta and Commumcat10ns. Seu livro mais recente e Ad 
Worlds: Brands, Media, Audiences ( 1999, Arnold), e esta trabalhan
do na dinamica da opiniao em grupos focais. 0 trabalho desse ca

pitulo foi tinanciado em parte por uma bolsa do Economic and 
Social Research Council (lnglaterra). 

Gemma Penn concluiu seu PhD em 1998 no Departamento de Psico
logia Social da LSE, onde tambem lecionou por dois anos. Atual
mente esta trabalhando como consultora autonoma em pesquisa 
social e estatfstica. Seus interesses em pesquisa incluem publicida
de e promoc;ao de vendas, psicologia social da saude, com enfase 
particular no fumar e na medicalizac;ao e satisfac;ao dos pacientes 
com o atendimento de saude. 

Diana Rose estudou nas Universidades de Aberdeen e London e tern 
seu PhD dessa ultima. Escreveu amplamente em sociolingiifstica, 
metodos qualitativos, representac;6es sociais, analises de televisao 
e saude mental. Lecionou psicologia social e estudos femininos e 
atualmente e pesquisadora senior na equipe do User-Focused 
Monitoring no The Sainsbury Centre for Mental Health em Lon
dres. Diana Rose e supervisora do sistema de saude mental. 

Wolfgang Wagner e professor no departamento de Psicologia Social e 
Economica da University of Linz, Austria. Seus interesses em pes
quisa passam pelo pensamento cultural e social cotidiano, teoria da 
representac;ao social, cognic;ao distribufda e partilhada, processos 
de grupo, e problemas de transferencia e aplicac;ao da teoria na 
pnitica profissional. Suas principais publicac;6es incluem Alltagsdis
kurs: die Theorie Sozialer Repriisentationen (Everyday Discourse: The 
Theory of Social Representations, 1994, Gottingen: Hogrefe). 
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INTRODU<;AO 

s e livro tern uma hist6ria de uns cinco anos. Iniciou no Institu-
e f1et?dologia da London School of Economics (LSE), criado 

.... ~~,·~_ .. umr os estudantes de pesquisa com urn amplo treinamento 
em metodos de pesquisa quantitativa e qualitativa. Somos responsa

veis pelo desenvolvimento de cursos e apoio a pesquisa qualitativa. 
Aquela epoca, urn numero crescente de estudantes e pesquisadores 
dedicavam-se, com muita satisfa~ao, a estudos qualitativos, e os edi
tores, com ainda maior satisfac;ao, forneceram urn numero crescente 
de livros, que estimularam uma estranha guerra de palavras entre 
metodos quantitativos e qualitativos. A ideia de que esses metodos se 
constituem em enfoques mutuamente exclusivos, dentro da pesqui
sa social, possui uma longa hist6ria, materializada nas series muito 
uteis de livros verdes e azuis, publicadas pela editora Sage. 

Atraves de nossos esfor~os, tentamos evitar tres posturas co
muns. Primeiramente, relutamos equiparar a pesquisa qualitativa a 
urn conhecimento interessado em "dar poder", ou "dar voz aos opri
midos". Embora estes possam ser entusiasmos louvaveis, no contex
to de grande parte da pratica de pesquisa qualitativa, eles sao, no 
mfnimo, ingenuos e possivelmente mal encaminhados. Em segundo 
Iugar, consideramos que o espectro de dados acessiveis a pesquisa 
social vai alem das palavras pronunciadas nas entrevistas. Desde o 
inicio, incluimos outras formas de texto, bern como imagens e mate
riais sonoros, na nossa discussao sobre fontes de dados. Em terceiro 
Iugar, consideramos as batalhas epistemol6gicas entre pesquisado
res qualitativos e quantitativos, entre uma diversidade de grupos 
de discussao interna e grupos externos, como polemicas, verborra
gicas e improdutivas. Por conseguinte, concentramos nosso esfor
c;o no esclarecimento dos procedimentos, na prestac;ao de contas 
publica e na boa pratica em pesquisas empiricas. Esta filosofia, que 
poderia ser identificada de maneira ampla como socioconstrutivista, 
guiou nossa escolha de colaboradores para este livro, de forma que 
possuissem uma postura te6rica dentro destes parametros. Alguns 
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dos autores pertencem a LSE e tern contribufdo para o programa 
de ensino de metodologia por diversos anos. Encontramos outros 
excelentes pesquisadores que aceitaram o convite de contribuir 
como que poderia ser chamado de "enfoque da LSE" em pesquisa 
qualitativa: privilegiar os procedimentos e a boa pratica, e evitar 
confus6es epistemol6gicas. 

Ap~s uma introduc;ao as. quest6es centrais da quantidade, quali
dade e mteresses do conheCimento, o livro esta estruturado em qua
tro partes. 

~parte I discute diferentes maneiras de coletar dados e diferen
tes t1pos de da~o~: texto, imagem e materiais sonoros. 0 principal 
argu~ento aqm e que. a co~s~ruc;ao de urn corpus e o princfpio que 
permite uma coleta sistematica de dados, sem seguir a 16gica da 
amostragem estatfstica. A parte II introduz oito diferentes enfoques 
anallticos cobrindo, novamente, texto, imagem e materiais sonoros. 
Cada enfoque apresenta sua nomenclatura especffica, e contextuali
zado brevemente, apresenta urn exemplo e desenvolve passo a passo 
os procedimentos, concluindo com uma discussao sobre o que cons
titui uma boa pratica. 

A parte III introduz dois tipos de uso do computador para auxf
lio a analise de dados- indexac;ao e codificac;ao, tam bern conhecidos 
como CAQDAS e analise de co-ocorrencia KWIC - como exemplos 
do consideravel trabalho no desenvolvimento de software nessa 
area. A parte IV enfoca problemas de interpretac;ao, do ponto de vis
ta do historiador, que procm·a compreender os atores no passado, 
mas cttios problemas sao semelhantes aos do pesquisador social. 
Onze falacias de interpretac;ao dao uma indicac;ao do que pode estar 
acontecendo de errado em toda tentativa de interpretar o "outro", 
em determinada situac;ao. Finalmente, n6s apresentamos nossas re
comendac;6es sobre criterios de qualidade para pesquisa qualitativa. 
Sublinhamos seis criterios que sao diferentes, mas funcionalmente 
equivalentes, em termos de prestac;ao de contas publica, aos criterios 
tradicionais de amostragem representativa, fidedignidade e valida
de. Criterios para avaliar a pesquisa qualitativa sao indispensaveis, 
masse aplicam criterios diferentes na definic;ao de uma boa pratica. 

Expressamos nossa gratidao aos colegas do Instituto e aos estu
dantes do curso de mestrado em Metodos de Pesquisa Social, por 
seu encorajamento e sua crftica construtiva, a medida em que este li
vro ia to man do forma, e obrigado a Jane Gregory por sua edic;ao cui
dadosa do manuscrito. 

-16-



VA COM TEXTO, IMAGEM E SOM 

: e tern contribuido para o programa 
•r diversos anos. Encontramos outros 
e aceitaram o convite de contribuir 
do de "enfoque da LSE" em pesquisa 
x:edimentos e a boa pratica, e evitar 

uestoes c.entrais da quantidade, quali
lento, o hvro esta estruturado em qua-

s maneiras de coletar dados e diferen
Lge~ e materiais sonoros. 0 principal 
tn.u;ao de urn corpus e 0 principia que 

6 de dados, sem seguir a 16gica da 
te II introduz oito diferentes enfoques 
te, texto, imagem e materiais sonoros. 
omenclatura espedfica, e contextuali
m exemplo e desenvolve passo a passo 
• com uma discussao sobre o que cons-

[pos de uso do computador para auxi
r;clo e codifica~ao, tam bern conhecidos 
o-ocorrencia KWIC- como exemplos 
desenvolvimento de software nessa 

mas de interpreta~ao, do ponto de vis
a compreender os atores no passado, 
11elhantes aos do pesquisador social. 
• dao uma indica~ao do que pode estar 
da tentativa de interpretar o "outro", 
almente, n6s apresentamos nossas re
le qualidade para pesquisa qualitativa. 
e sao diferentes, mas funcionalmente 
estar;clo de contas publica, aos criterios 
~resentativa, fidedignidade e valida
~quisa qualitativa sao indispensaveis, 
ntes na defini~ao de uma boa pratica. 

io aos colegas do Instituto e aos estu
em Metodos de Pesquisa Social, por 
a construtiva, a medida em que este li
ldo a Jane Gregory por sua edi~ao cui-

-16-

1 
QUALIDADE, QUANTIDADE E INTERESSES 

DO CONHECIMENTO 

EVITANDO CONFUSOES 

Martin W. Bauer, George Gaskell & 
Nicholas C. Allum 

Palavras-chave: analise de dados; a lei do instrumento; gera~ao 
de dados; modos e meios de representa~ao; a situa~ao ideal de 
pesquisa; delineamento da pesquisa; interesses do conhecimento. 

Imagine urn jogo de futebol. Do is jogadores adversarios cmTem 
atras da bola e, de repente, urn deles cai, rolando pelo chao. Metade 
dos espectadores assobiam e gritam, e a outra metade respira alivia
da, pois o possfvel perigo foi superado. 

Podemos analisar esta situa~ao social competitiva da seguinte 
maneira. Primeiro, existem os atores: osjogadores de futebol, 11 de 
cada lado, altamente treinados, habilidosos e articulados em seus 
papeis, COm 0 prop6sito de ganhar 0 jogo; e OS arbitrOS, is to e, 0 juiz 
e OS bandeirinhas. Este e 0 "campo da a~ao". 

Temos depois os espectadores. Os assistentes, em sua maioria, 
sao leais torcedores de urn time ou outro. Sao poucos os que nao se 
identificam com urn ou outro dos times. Havera, contudo, urn ou 
dois espectadores que nao conhecem o futebol, e sao apenas curio
sos. As arquibancadas dos espectadores sao o "campo de observa~ao 
ingenua" - ingenua no sentido de que os espectadores estao sim
plesmente assistindo aos acontecimentos no campo e sao como que 
parte do proprio jogo, que eles experienciam como se eles pr6prios 
estivessem jogando. Devido a sua leal dade a urn dos times, pensam e 
sen tern dentro de uma perspectiva partidaria. Quando urn dos joga-
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dores cai, isto e interpretado pelos torcedores do seu time como 
uma falta, enquanto que para os fas do outro time nao passa de urn 
erro pessoal e teatral. 

Finalmente, ha a posic;ao daqueles que descrevem a situac;ao 
como n6s o fazemos aqui. Temos uma curiosidade sobre a natureza 
tribal do acontecimento, do campo de ac;ao e dos espectadores que 
est~<:' sen~o obs~rvados. Em termos ideais, tal descric;ao requer uma 
anahse fna da s1tuac;ao, que nao tenha envolvimento com nenhum 
dos times. Nosso envolvi~ento direto pode ser como futebol em ge
ral- seus problemas atua1s e futuros. A isto n6s chamamos de "cam
P.o de observac;ao sistematica". A partir desta posic;ao, podemos rela
cwnar t_:es formas de evidencia: o ~ue. es~a acontecendo no campo, 
as reac;oes dos espectadores, e a mstnmc;;ao do futebol como urn 
ramo do esporte, dos neg6cios ligados aos divertimentos ou ao co
mercia. Evitar urn envolvimento direto exige precauc;6es: a) uma 
consciencia treinada das consequencias que derivam do envolvi
mento pessoal; e b) urn compromisso em avaliar as observac;6es de 
alguem metodicamente e em publico. 

Tais observac;6es com diferentes graus de imparcialidade sao a 
problematica da pesquisa social. Por analogia, podemos facilmente 
estender este "tipo ideal" de analise daquilo que podemos chamar 
uma "situac;ao total de pesquisa" (Cranach et al., 1982: 50), a outras 
atividades sociais, tais como votar, trabalhar, fazer compras e com
par musica, para mencionar apenas algumas. Podemos estudar o 
campo de ac;ao, e perguntar que acontecimentos estao no campo (o 
objeto de estudo); podemos experimentar subjetivamente tal acon
tecimento - o que esta acontecendo, como nos sentimos, e quais os 
motivos para tal acontecimento. Esta observac;ao ingenua e seme
lhante a perspectiva dos atores e dos auto-observadores. Finalmen
te, n6s nos concentramos na relac;;ao sujeito/objeto que brota da com
parac;ao da perspectiva do autor e da perspectiva do observador, 
dentro de urn contexto mais amplo e pergunta como os aconteci
mentos se relacionam as pessoas que os experienciam. 

Uma cobertura adequada dos acontecimentos sociais exige mui
tos metodos e dados: urn pluralismo metodol6gico se origina como 
uma necessidade metodol6gica. A investigac;ao da ac;ao empfrica 
exige a) a observac;ao sistematica dos acontecimentos; inferir os sen
tidos desses acontecimentos das (auto-)observac;6es dos atores e dos 
espectadores exige b) tecnicas de entrevista; e a interpretac;ao dos 
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vestfgios materiais que foram deixados pelos atores e espectadores 
exige c) uma analise sistematica. 

0 delineamento da pesquisa: gerac;ao de dados, reduc;ao e analise 

E util distinguir entre quatro dimens6es na investigac;ao social. 
Estas dimens6es descrevem o processo de pesquisa em termos de 
combina(_;6es de elementos atraves das quatro dimens6es. Primeiro, 
h~ o del~neamento da pesquisa de acordo com seus prindpios estrate
g_ICos, tats como o levantamento por amostragem, a observac;;ao parti
ctpante, os t;studo~ de caso, os experimentos e quase-experimentos. 
Segundo, ha os metodos de coleta de dados, tais como a entrevista, a 
observa(_;ao e a busca de documentos. Terceiro, ha OS tratamentos 

analiticos dos dados, tais como a analise de conteudo, a analise ret6ri
ca a analise de discurso e a analise estatfstica. Finalmente, os interes
se~ do conhecimento referem-se a classifica(_;ao de Habermas sabre o 
controle, a constru(_;ao de consenso e a emancipac;;ao dos sujeitos do 
estudo. Estas quatro dimens6es sao mostradas na Tabela 1.1. 

Tabela 1.1 -As quatro dimensoes do processo de pesquisa 

Prindpios do Gerac;ao de dodos Analise dos dodos lnteresses do 
delineamento conhecimento 

Estudo de coso Entrevista individual Formal 

Estudo comparative Questionario Modelagem 
estatfstica 

Levantamento por Grupos focais Analise estrutural Controle e predic;ao 
Amostragem 

Levantamento por Filme Informal Construc;ao de 
Paine! consenso 

Experimento Registros Analise de conteudo Emancipac;ao e 
audio-visuais "empoderamento" 

Observac;ao Observac;ao Codificac;ao 
Participante sistematica 

Coleta de lndexac;ao 
documentos 

Etnografia Registro de sons Analise semi6tica 

Analise ret6rica 

Analise de discurso 
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Muita confusao metodol6gica e muitas afirmac;6es falsas surgem 
da compreensao equivocada ao se fazer a distinc;ao entre qualitati
vo/quantitativo na coleta e analise de dados, com prindpios do deli
neamento da pesquisa e interesses do conhecimento. E muito passi
ve! conceber urn delineamento experimental, empregando entrevis
tas em profundidade para conseguir os dados. Do mesmo modo, urn 
delineamento de estudo de caso pode incorporar urn questionario 
de pesquisa para levantamento, junto com tecnicas observacionais, 
como por exemplo estudar uma corporac;ao comercial que passa por 
di~cul?a~es.' U m lev~ntamento de grande escala de urn grupo de 
mmona etmca pode mcluir q~est?es abertas para analise qualitati
va, e ?s r~s';l~ados podem serv1r a mteresses emancipat6rios do gru
po mmontano. Ou podemos pensar em urn levantamento aleat6rio 
de uma popula~ao, coletando os dados atraves de entrevistas com 
grupos focais. Contudo, como mostra o ultimo exemplo, certas com
binac;oes de prindpios de delineamentos, com metodos de coleta de 
dados, ocorrem com menos freqiiencia, devido as implicac;6es liga
das aos recursos. Defendemos a ideia de que todas as quatro dimen
s6es devem ser vistas como escolhas relativamente independentes 
no processo de pesquisa e que a escolha qualitativa ou quantitativa e 
primariamente uma decisao sabre a gerac;ao de dados e os metodos 
de analise, e s6 secundariamente uma escolha sabre o delineamento 
da pesquisa ou de interesses do conhecimento. 

Embora nossos exemplos tenham incluido a pesquisa de levanta
mento, nesse livro nos trabalhamos principalmente com gerac;ao de 
dados e procedimentos de analise dentro da pratica da pesquisa qua
litativa, isto e, pesquisa nao-numerica. 

Modos e meios de representa~ao: tipos de dados 

Duas distinc;6es sabre dados podem ser uteis nesse livro. 0 mun
do, como o conhecemos e o experienciamos, isto e, o mundo repre
sentado e nao o mundo em si mesmo, e constituido atraves de pro
cessos de comunicac;ao (Berger & Luckmann, 1979; Luckmann, 
1995). A pesquisa social, portanto, ap6ia-se em dados sociais- dados 
sabre o mundo social - que sao o resultado, e sao construidos nos 
processos de comunicac;ao. 

Neste livro, distinguimos dois modos de dados sociais: comuni
cac;ao informal e comunicac;ao formal. Alem disso, distinguimos tres 
meios, atraves dos quais OS dados podem ser construfdos: texto, ima-
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gem e materiais sonoros (ver Tabela 1.2). A comunicac;ao informal 
possui algumas poucas regras explfcitas: as pessoas podem falar, de
senhar ou cantar do modo que queiram. 0 fato de haver poucas re
gras explfcitas nao significa que nao existam regras, e pode aconte
cer que o foco central da pesquisa social seja desvelar a ordem oculta 

~ do mundo informal da vida cotidiana (ver Myers, cap. 11, neste vo
lume, sobre amilise da conversa<_;ao ). N a pesquisa social, estamos in
teressados na maneira como as pessoas espontaneamente se expres
sam e falam sobre o que e importante para elas e como elas pensam 
sobre suas a<_;6es e as dos outros. Dados informais sao gerados menos 
conforme as re~ras de competencia, tais como capacidade de escre
ver urn texto, pmtar ?u c~m~or uma musica, e mais do impulso do 
momenta, OU SOb a InfluenCia do pesquisador. 0 problema surge 
quando os entrevistados dizem o que pensam que o entrevistador 
gostaria de ouvir. Devemos reconhecer falsas falas, que podem dizer 
mais sabre o pesquisador e sabre o processo de pesquisa, do que so
bre o tema pesquisado. 

Tabela 1.2- Modos e meios 

Meio-modo 

Texto 

I mag em 

Sons 

Relates "distorcidos" 
•falsos" ou encenados 

Informal 

Entrevistas 

Desenhos de crianc;as 
Rabiscos feitos ao telefonar 

Cantos espontaneos 
Cen6rios sonoros 

Rufdos estrategicos 

Formal 

Jornais, 
Programas de radio 

Quadros 
Fotografias 

Escritos musicais 
Rituais sonoros 

Afirmac;oes falsas sobre 
uma representac;oo 

Por outro lado, existem ac;6es comunicativas que sao altamente 
formais, no sentido de que a competencia exige urn conhecimento 
especializado. As pessoas necessitam de treino para escrever arti
gos de jornal, para produzir desenhos para urn comercial, ou para 
criar urn arranjo para uma banda popular ou para uma orquestra 
sinf6nica. Uma pessoa competente pode ter estudado as regras do 
comercio, muitas vezes para modifica-las a seu proveito, o que se 
chama de inovac;ao. A comunicac;ao formal segue as regras do co
mercia. 0 fato de o pesquisador usar os produtos resultantes, tais 
como urn artigo de jornal, para a pesquisa social, provavelmente 
nao influencia o a to da comunicac;ao: nao faz diferenc;a o que o jor
nalista escreveu. Nesse sentido, os dados baseados nos registros 
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nao trazem problema. Urn problema diferente surge, contudo, 
quando os comunicadores dizem representar urn grupo social que, 
na realidade, nao representam. 0 cientista social deve reconhecer 
essas falsas pretens6es de representac.;ao. 

Os dados formais reconstroem as maneiras pelas quais a realida
de social e representada por urn grupo social. Umjornal representa 
ate certo ponto o mundo para urn grupo de pessoas, caso contrario 
elas nao o comprariam. Nesse contexto, o jornal se torna urn indica
dar desta visao de mundo. 0 mesmo pode ser verdade para dese
nhos q~e. as pess~as con~ideram interessantes e desejaveis, ou para 
uma mus1ca que e apreCiada como agradavel. 0 que uma pessoa le, 
olha, _ou. escuta, coloca esta pessoa em determinada categoria, e 
pode In?Icar o que a ~essoa pode fazer no futuro. Categorizar 

0 
pre

sentee, as vezes, pred1zer futuras trajet6rias eo objetivo de toda pes

quisa social. Neste livro nos nos concentramos quase que exclusiva
mente no primeiro ponto: a categorizac.;ao do problema. 

A filosofia deste livro pressup6e que nao ha "urn modo 6timo" de 
fazer pesquisa social: nao ha raz6es convincentes para nos tornar
mos pollsters (pessoas que conduzem pesquisas de opiniao ), nem de
vemos nos tornar todos focusers (pessoas que realizam pesquisas com 
grupos focais). 0 objetivo deste livro e superar a "lei do instrumen
to" (Duncker, 1995 ), segundo a qual uma crianc.;a que s6 conhece o 
martelo pensa que tudo deve ser tratado a marteladas. Por analogia, 
nem o question<irio de levantamento, nem o grupo focal se consti
tuem no caminho regio para a pesquisa social. Este caminho pode, 
contudo, ser encontrado atraves de uma consciencia adequada dos 
diferentes metodos, de uma avaliac.;ao de suas vantagens e limitac_;6es 
e de uma compreensao de seu uso em diferentes situac_;6es sociais, di
ferentes tipos de informac_;6es e diferentes problemas sociais. 

Estamos de acordo agora que a realidade social pode ser repre
sentada de maneiras informais ou formais de comunicar e que o meio 
de comunicac.;ao pode ser composto de textos, imagens ou materiais 
sonoros. N a pesquisa social n6s consideramos todos eles como impor
tantes, de urn modo ou de outro. E isto que tentaremos esclarecer. 

Pesquisa qualitativa versus pesquisa quantitativa 

Tern havido muita discussao sobre as diferenc.;as entre pesquisa 
quantitativa e qualitativa. A pesquisa quantitativa lida com numeros, 
usa modelos estatfsticos para explicar os dados, e e considerada pes-
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quisa hard. 0 prot6tipo mais conhecido e a pesquisa de levan tam en-
; to de opiniao. Em contraste, a pesquisa qualitativa evita numeros, 

lida com interpretac;oes das realidades sociais, e e considerada pes
quisa soft. 0 prot6tipo mais conhecido e, provavelmente, a entrevis
ta em profundidade. Estas diferenc;as sao mostradas na Tabela 1.3. 
Muitos esforc;os foram despendidos na tentativa de justapor pesqui
sa quantitativa e qualitativa como paradigmas competitivos de pes
quisa social, ao ponto de haver pessoas que construiram carreiras 
~en~ro de uma ou de outra, muitas vezes polemizando sobre a supe
nondade da quantitativa sobre a qualitativa, ou vice-versa. Os edito
r.es foram r.apidos em demarcar urn mercado e criaram cole<;oes de 
livros e rev1stas com a finalidade de perpetuar tal discussao. 

Tabela 1.3- Diferenc;as entre pesquisa quantitativa e qualitativa 

Dodos 

Analise 

Prot6tipo 

Qualidade 

EstratE~gias 

Quantitativas 

Numeros 

Estatlstica 

Pesquisas de opiniao 

Hard 

Qualitativas 

Textos 

I nterpretac;ao 

Entrevista em profundidade 

Soft 

E correto afirmar que a maior parte da pesquisa quantitativa esta 
centrada ao redor do levantamento de dados (survey) e de questiona
rios, apoiada pelo SPSS (Statistical Package for Social Sciences) e pelo 
SAS (Statistics for Social Sciences) como programas padroes de analise 
estatistica. Tal pratica estabeleceu padroes de treinamento metodo
l6gico nas universidades, a tal ponto que o termo metodologia pas
sou a significar estatistica em muitos campos da ciencia social. Para
lelamente, desenvolveu-se urn amplo setor de neg6cios, oferecendo 
pesquisa social quantitativa para uma infinidade de prop6sitos. Mas 
o entusiasmo recente pela pesquisa qualitativa conseguiu mudar, 
com sucesso, a simples equiparac;ao da pesquisa social com a meto
dologia quantitativa; e foi reaberto urn espac;o para uma visao menos 
dogmatica a respeito de assuntos metodol6gicos - uma atitude que 
era comum entre os pioneiros da pesquisa social (veja, por exemplo, 
Lazarsfeld, 1 968). 

Em nossos esforc;os, tanto em pesquisar, como em ensinar pes
quisa social, estamos tentando urn modo de superar tal polemica es
teril, entre duas tradic;oes de pesquisa social aparentemente compe-
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titivas. Estamos procurando este objetivo apoiados em varios pressu
postos, como os que se seguem. 

Niio hd quantifica(iio sem qualifica(iio 

A mensura~ao dos fatos sociais depende da categoriza~ao do 
mundo social. As atividades sociais devem ser distinguidas antes que 
q~a~qu~r f~eqiH~nc~a. ou percentual possa ser atribuido a qualquer 
d1stm~ao. ~ nece~s~no ter uma no~ao das distin~6es qualitativas en
tre categonas socials, antes que _se possa medir quantas pessoas per
t:ncem a uma ou _out~a categona. Se alguem quer saber a distribui
~ao _de cores num Jardim de flores, deve primeiramente identificar 

0 conJunto de cores que existem no jardim; somente depois disso 
pode-se come~ar a contar as flores de determinada cor. 0 mesmo e 
verdade para os fatos sociais. 

Niio hd analise estatistica sem interpreta(iio 

Pensamos que e incorreto assumir que a pesquisa qualitativa 
possui o monop6lio da interpreta~ao, com o pressuposto paralelo 
de que a pesquisa quantitativa chega a suas conclus6es quase que au
tomaticamente. N 6s mesmos nunca realizamos nenhuma pesquisa 
numerica sem enfrentar problemas de interpreta~ao. Os dados nao 
falam por si mesmos, mesmo que sejam processados cuidadosamen
te, com modelos estatfsticos sofisticados. Na verdade, quanto mais 
complexo o modelo, mais diffcil e a interpreta~ao dos resultados. 
Escudar-se atras do "cfrculo hermeneutico" de interpreta~ao, de 
acordo com o qual a melhor compreensao provem do fato de se sa
ber mais sobre o campo de investiga~ao, e para os pesquisadores 
qualitativos urn lance ret6rico, mas urn lance bastante ilus6rio. 0 
que a discussao sobre a pesquisa qualitativa tern conseguido foi des
mistificar a sofistica~ao estatfstica como o (mico caminho para se 
conseguir resultados significativos. 0 prestfgio ligado aos dados nu
mericos possui tal poder de persuasao que, em alguns contextos, a 
rna qualidade dos dados e mascarada e compensada por uma sofisti
ca~ao numerica. A estatfstica, como urn recurso ret6rico, contudo, 
preocupa-se com o problema relativo ao tipo de informa~6es que 
sao analisadas: se colocarmos informa~6es irrelevantes, teremos es
tatfsticas irrelevantes. No nos so ponto de vista, a grande conquista 
da discussao sobre metodos qualitativos e que ela, no que se refere a 
pesquisa e ao treinamento, deslocou a atenc;ao da analise em dire~ao 
a quest6es referentes a qualidade e a coleta dos dados. 
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Parece que a distinc;ao entre pesquisa numerica e nao-numerica e, 
muitas vezes, confundida com outra discussao, is to e, a distinc;ao entre 
formalizac;ao e nao formalizac;ao da pesquisa (ver Tabela 1.4). A pole
mica sabre estes tipos de pesquisa e muitas vezes ligada ao problema 
da formalidade, e baseada na socializac;ao metodol6gica do pesquisa
dor. 0 formalismo implica abstrac;6es do contexto concreto da pes
quisa, introduzindo assim uma distfmcia entre a observac;ao e os da
dos. Explicando melhor, o formalismo e uma abstrac;ao para prop6si
tos gerais, util para 0 tratamento de muitos tipos de dados, contanto 
~e determinadas condic;6es sejam satisfeitas, tais como independen
aa das mensurac;6es, igual varifmcia, etc. A natureza abstrata do for
~alismo implica uma especializac;ao tal que pode conduzir a urn de
smteresse total para com a realidade social representada pelos dados. 
Muitas vezes e esse "distanciamento emocional", e nao tanto OS m:ime-

ros em si, que leva pesquisadores com outras convicc;6es a nao se se?
tirem bern com a pesquisa quantitativa. Como mostraremos a segu1r, 
contudo, isso tern aver com o fato de se lidar com urn metoda de pes
quisa especifico, mas pode ser discutido ~om mais provei~o no co~t~x
to mais amplo dos interesses do conheCimento. A p~sqmsa nu~enca 
possui urn amplo repert6rio de formalidades estati~tlcas a ~eu ~hsp~r, 
enquanto que urn repert6rio equivalente na pesqmsa quahtat1va nao 
esta ainda bern desenvolvido - apesar do fato de que seu antecessor, 
muitas vezes invocado, o estruturalismo, fosse muito forte em forma
lismos (veja, por exemplo, Abell, 1987). 

Tabela 1.4- A forma/izac;ao e a nao formalizac;ao da pesquisa 

Nao formalizac;ao 

Formalizac;ao 

Quantitativa 

FreqOfmcias descritivas 

Qualitative 

Citac;oes, descric;oes, anedo
tas 

Modelagem estatfstica, por Modelagem 
ex. um livro de introduc;ao te6rico-gr6fica, por ex. 

Abell (1987) 

Pluralismo metodol6gico dentro do processo de pesquisa: alem da lei do 
instrumento 

Uma conseqiiencia infeliz da pratica de se centrar em dados nu
mericos no treinamento em pesquisa foi uma interrupc;ao prematu
ra na fase de coleta de dados no processo de pesquisa. Com muitas 
pessoas competentes no tratamento de dados numericos, o p~ocesso 
de coleta de dados e rapidamente reduzido as rotinas mecamcas do 
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delineamento do questiomirio e da amostra do levantamento, como 
se esta fosse a (mica maneira de se fazer pesquisa social. Nao ha duvi
da que muito se conseguiu devido ao refinamento destes procedi
mentos, ao passar dos anos, eo status do levantamento (survey), como 
0 mais importante metodo de pesquisa social e justificado devido a 
isso. Nadajustifica, contudo, sua condi~ao como o unico instrumen
to de pesquisa social. Estamos aqui no perigo de sucumbir a "lei do 
instrumento": de urn martelo a uma crian~a, e todas as coisas no 
mundo devem ser marteladas . 

. 0 qu~ e necessaria e uma vis~o m~is holfstica do processo de pes
qmsa soctal, para que ele possa mclmr a defini~ao e a revisao de urn 
problema, ~ua teoriza~ao, a coleta de dados, a analise dos dados e a 
apresen~a~ao dos resultados. Dentro deste processo, diferentes me
todologias tern contribui~oes diversas a oferecer. Necessitamos de 

uma no~ao mais clara das vantagens e desvantagens funcionais das 
diferentes correntes de metodos, e dos diferentes metodos dentro 
de uma corrente. 

A ordenar;iio do tempo 

Urn modo de descrever a funcionalidade dos diferentes metodos 
e ordena-los em urn desenho que implique uma linha de tempo. 
Tradicionalmente, a pesquisa qualitativa foi considerada apenas no 
estagio explorat6rio do processo de pesquisa (pre-desenho ), com a 
finalidade de explorar distin~oes qualitativas, a fim de se desenvol
ver mensura~6es, ou para que se tivesse certa sensibilidade com o 
campo de pesquisa. Formula~6es mais recentes consideram a pes
quisa qualitativa como igualmente importante depois do levanta
mento, para guiar a analise dos dados levantados, ou para funda
mentar a interpreta~ao com observa~6es mais detalhadas (p6s-deli
neamento ). Delineamentos mais amp los consideram duas correntes 
paralelas de pesquisa, tanto simultaneamente, como em seqiiencias 
oscilantes (delineamento paralelo; delineamento antes-e-depois). 
Finalmente, a pesquisa qualitativa pode ser agora considerada como 
sendo uma estrategia de pesquisa independente, sem qualquer co
nexao funcional com o levantamento ou com outra pesquisa quanti
tativa (independente). A pesquisa qualitativa e vista como urn em
preendimento autonomo de pesquisa, no contexto de urn programa 
de pesquisa com uma serie de diferentes projetos. 

A fun~ao independente da pesquisa qualitativa possui uma limi
ta~ao que n6s tentamos enfrentar neste livro. Embora seja possfvel 
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considerar a pesquisa numerica e a nao numerica como empreendi
mentos autonomos, o problema com a pesquisa qualitativa e que 
ela e urn "pesadelo didatico". Se comparados com a tradic_;ao de 
pesquisa numerica, baseada na amostragem, no questionario e na 
analise estatfstica, OS pesquisadores qualitatiVOS, e OS que preten
dem tornar-se pesquisadores qualitativos, encontram pouca clareza 
e orientac;:ao na literatura para seus procedimentos. Embora isto es
teja mudand? lentamente, a medida que a massa critica de pesquisa
dores desta lmha esta aumentando, a maioria da literatura esta ain
da preocupada em demarcar o territ6rio legitimo deste procedi
mento. metodol6gic_o autonomo. Esta ret6rica legitimadora levou a 
uma htpertrofia ep1stemol6gica, originando definic;:6es de posicio
~amentos e_contraposic_ionam~ntos dentro de urn campo competiti
\0, com mats obscuranttsmo ejargoes do que com esclarecimento e, 

ao final de contas, foi de pouca serventia quando se trata de saber o 
que fazer quando se faz pesquisa qualitativa. Ate o presente momen
ta, temos muito apoio para nos "sentirmos bern", face a critica tradi
cional, mas ha pouca auto-observac;:ao critica. 

Discurso independente dos ''pad roes de boa prdtica" 

A vantagem didatica e pratica da pesquisa numerica e sua clareza 
de procedimentos e seu elaborado discurso de qualidade no proces
so de investigac;:ao. Urn discurso de qualidade serve a varios prop6si
tos numa investigac;:ao: a) para estabelecer uma base para autocriti
ca; b) para demarcar uma pratica boa de uma ruim, servindo como 
padr6es para a revisao dos pares; c) para ganhar credibilidade no 
contexto da credibilidade publica; d) para servir como urn instru
mento didatico no treinamento dos estudantes. Sem querer imitar 
literalmente a pesquisa quantitativa, a pesquisa qualitativa necessita 
desenvolver equivalentes funcionais. A fim de reforc;:ar a autonomia e a 
credibilidade da pesquisa qualitativa, necessitamos procedimentos e 
padr6es claros para identificar uma boa pratica e uma pratica ruim, 
tanto atraves de exemplos, como de criterios abstratos. Este livro 
traz uma contribuic;:ao nesta direc;:ao. 

Elementos retoricos da pesquisa social 

Historicamente, a ciencia e a ret6rica tiveram uma relac;:ao dificil. 
A ret6rica foi vista pelos pioneiros da ciencia como uma forma de em
belezamento verbal que necessitava ser evitado se alguem quisesse al
canc;:ar a verdade do problema: veja o lema da Sociedade Real de 
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Londres, nullius in verbis (nada nas palavras). Este ideal cientifico da 
descric;;ao e explicac;;ao da natureza, sem recorrer a meios ret6ricos, 
esta sendo cada vez mais desafiado pela visao realista do que esta 
acontecendo na comunicac;;ao no meio dos cientistas e entre cientistas 
e outros setores do publico (Gross, 1990). 0 "deve" da ciencia esta 
obscurecendo o "e" da ciencia. Urn elemento essencial da atividade 
cientifica e "comunicar", e isto implica persuadir OS ouvintes que al
gumas coisas sao importantes e outras nao. A persuasao nos leva a es
fer~ tradi,cional_da ret6rica como "a arte de persuadir". Por conse
gumte, nos constderamos a pesquisa social cientifica como uma forma 
de ret6rica com meios e normas espedficas de engajamento. 

_ A analise ret6rica incorpora os "tres mosqueteiros" da persua
sao: o logos, o pa~h~s eo ethos (veja Leach, cap. 12 neste volume). 0 lo
gos se refere a logiCa do puro argumento, e os tipos de argumentos 

empregados. 0 pathos se refere aos tipos de apelo e reconhecimento 
dado a audiencia, levando em considerac;;ao a psicologia social das 
emoc;;oes. 0 ethos abrange as referencias implicitas e explicitas na si
tuac;;ao de quem fala, que estabelece sua legitimidade e credibilidade 
no falar o que esta sendo dito. Deveriamos, portanto, pressupor que 
toda apresentac;;ao de resultados de uma pesquisa e urn conjunto dos 
tres elementos basicos da persuasao, na medida em que os pesquisa
dores querem convencer seus pares, os politicos, as agencias de fi
nanciamento, ou mesmo seus sujeitos de estudo, da autenticidade e 
importfmcia de seus achados. No contexto de se comunicar os resul
tados da pesquisa, o ideal cientifico de uma ret6rica de pura raciona
lidade argumentativa, sem pathos ou ethos, e uma ilusao. 

Esta perspectiva apresenta varias implicac;;oes uteis para nosso pro
blema da pesquisa qualitativa. Primeiro, sentimo-nos livres para con
siderar a metodologia da pesquisa social como o meio ret6rico, atra
ves do qual as ciencias sociais podem reforc;;ar sua forma espedfica de 
persuasao. 0 surgimento e a trajet6ria hist6rica desta forma de ret6ri
ca na esfera publica da sociedade moderna sao, em si mesmos, pro
blemas hist6ricos e sociol6gicos. Em segundo lugar, libertamo-nos do 
obscurecimento epistemol6gico que pesa sobre as discussoes dos me
todos, e podemos nos concentrar em desenvolver comunicac;;oes ve
rossimeis, dentro das regras do jogo cientifico. Em terceiro lugar, po
demos tratar a pesquisa quantitativa e qualitativa de modo igual, a 
partir destes pressupostos. Em quarto lugar, a ret6rica se desenvolve 
no contexto do falar e do escrever publicos, o que nos lembra que o 
metodo e o procedimento constituem uma forma de responsabilida-
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de publica para a pesquisa que necessita ser exercida a altura. E final
mente, 0 ideal cientifico nao e perdido, mas e preservado, a partir de 
uma motiva~ao coletiva para se construir e conservar esta forma espe
cffica de persuasao cientifica- isto e, manter uma ret6rica em favor do 
logos, reduzindo o ethos e o pathos na comunica<;ao. As regras do meto
do e os procedimentos para se conseguir apresentar evidencia em pu
blico nos protegem da supervaloriza<_;ao da autoridade (ethos), e de 
ap_enas satisf~zer ao p~blico-: dizendo-lhe o que quer ouvir (pathos). 
Nao dar ouvidos nem a autondade, nem ao publico, continua sendo 
urn valor central de qualquer pesquisa que mere<;a tal nome. Isto e 
a~e~as releva~te em contraste com outras formas de ret6rica da vida 
pubhca, que di_f~rem em sua cor:nbina~ao de logos, ethos e pathos. Os 
mun_dos d~ pohtiCa, da arte e da hteratura, os meios de comunica~ao e 
OS tribunalS, encorajam e cultivam formas de persuasao que sao di£e
rentes da forma como ela e empregada na ciencia. Atente-se que .. di
ferentes da ciencia" nao significa "ilTelevantes": noticias,julgamentos 
legais e boatos sao formas importantes de comunica~ao embora difi
ram, em sua combina~ao de logos, pathos e ethos, do que normalmente 
e considerado uma comunica~ao cientifica. 

Deste modo, consideramos os metodos e procedimentos de cole
ta e de apresenta~ao de evidencia como essenciais para a pesquisa 
social cientifica. Eles definem o grau espedfico de ret6rica que de
marca as atividades cientificas de outras atividades publicas, e colo
cam com clareza a pesquisa dentro da esfera publica, sujeitando-a as 
exigencias de credibilidade. Os metodos e os procedimentos sao o 
meio cientifico de presta~ao de contas publica com respeito a evi
dencia. Temos, contudo, de pressupor uma esfera publica que tenha 
liberdade de permitir uma busca da evidencia sem censura, o que 
nao pode ser assumido como algo dado (Habermas, 1989). 

Interesses do conhecimento e metodos 

"--· .J 

Metodos quantitativos e qualitativos sao mais que apenas diforen
fas entre estrategias de pesquisa e procedimentos de coleta de da
dos. Esses enfoques representam,fundamentalmente, diforentes re
ferenciais epistemol6gicos para teorizar a natureza do conhecimen-
to, a realidade social e os procedimentos para se compreender esses 
fenomenos (Filstead, 1979: 45 ). 

Esta afirma~ao exemplifica o ponto de vista de que enfoques 
quantitativos e qualitativos com referencia a pesquisa social repre
sentam posi<;6es epistemol6gicas profundamente diferentes. Eles 
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sao, dentro de tal concep<;ao, modos de investiga<;ao mutuamente 
exclusivos. Outra afirma<;ao, contudo, que muitas vezes e feita, refe
re-se a significa.ncia critica, radical ou emancipatoria, implicada na 
escolha do metodo feita pelo pesquisador. A pesquisa qualitativa e, 
muitas vezes, vista como uma maneira de dar poder ou dar voz as 
pessoas, em vez de trata-las como objetos, cujo comportamento deve 
ser quantificado e estatisticamente modelado. Essa dicotomia e inti
til, como ja vimos. 

_Dm modo al~ernativo de pensar. sobre os objetivos da pesquisa 
sooal e sua rela<;ao com a metodologta e levar em conta a filosofia de 
Jiirgen J:Iabermas, apresentada em Knowledge and Human Interests 
(CAo~~eomento e Interesses Humanos, 1987). Habermas identifica 
tres mteresses do conhecimento", que devem ser compreendidos a 
fim de dar sentido a pnitica da ciencia social e de suas conseqiienci~s 
na sociedade. Mas ele ressalta que nao sao as orienta<;oes intencio
nais e epistemologicamente conscientes dos cientistas que fornecem 
a chave para tal compreensao. Ao contrario, ele concebe os interes
ses do conhecimento como tradi<;oes "antropologicamente sedi
mentadas" (Habermas, 1974: 8). Os interesses constitutivos do co
nhecimento aos quais Habermas se refere sao, de fato, as "condi<;oes 
que sao necessarias a fim de que sujeitos capazes de falar e agir pos
sam ter uma experiencia que possa fundamentar uma objetividade" 
(1974: 9). Tentando tornar isso claro, nos descartamos a ideia de 
que interesses, no sentido de Habermas, possam ser colocados "a 
servi<;o" de qualquer enfoque metodologico; ao contrario, eles exis
tem, em primeiro lugar, como condi<;oes necessarias para a possibi
lidade da pratica de pesquisa, independentemente de que metodos 
espedficos sejam empregados: 

0 Jato de negarmos a reflexiio e positivismo (1987: VII). 

Em Knowledge and Human Interests, Habermas quer reconstruir a 
"pre-historia" do positivismo, para mostrar como a epistemologia, 
como uma critica do conhecimento, foi sendo progressivamente mi
nada. Desde Kant, argumenta Habermas, "constroi-se o proprio ca
minho sobre estagios abandonados de reflexao" (1987: VII). A partir 
do predominio do positivismo, a filosofia nao pode mais compreen
der a ciencia; pois e a propria ciencia que constitui a (mica forma de 
conhecimento que o positivismo admite como critica. A investiga<;ao 
kantiana sobre as condi<;oes de urn conhecimento possivel foi substi
tuida por uma filosofia da ciencia que "se restringe a regula<;ao pseu-
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donormativa da pesquisa estabelecida" (1987: 4), como o falsificacio
nismo de Popper. Habermas tenta reabilitar uma dimensao episte
mol6gica dentro da filosofia da ciencia, "auto-reflexao crftica", atra
ves da qual a ciencia pode se tornar capaz de autocompreensao 
(nao-cientistica). E, ao fazer isso, argumenta Habermas, a ciencia, e 
particularmente a ciencia social, e capaz de revelar as condi<_;6es que 
possam impedir uma pratica de pesquisa crftica e emancipat6ria. 

Podemos agora voltar a tipologia espedfica de interesses que 
Habermas emprega. Atraves de uma interpreta~ao de Marx, Peirce, 
Gadamer e Dilthey, Habermas identifica tres interesses constitutivos 
do .~~~~e~i~ento que est~o na base das ciencias "empfrico-analiti
~ , h:stonco-hermeneuttcas" e "crfticas". As ciencias empirico-ana
liucas tern como sua base urn interesse no controle tecnico. A luta 
perpetua para controlar o mundo natural, necessaria para a repro-
du<_;ao de n6s mesmos como seres humanos, leva-nos a formular re
gras que guiam nossa a~ao com prop6sito racional. Em outras pala
Has, o imperativo racional para a aquisi~ao do conhecimento cienti
fico sempre foi o de conseguir controle sabre as condi~6es materiais 
em que nos encontramos e com isso aumentar nossa saude e segu
ran<_;a fisica e espiritual. Devido ao fato de nosso interesse pela natu
reza ser fundamentalmente ode controlar suas condi~6es, "este sis
tema de a~ao condiciona, com necessidade transcendental, nosso 
conhecimento da natureza ao interesse no possivel controle tecnico 
sobre os processos naturais" (McCarthy, 1978: 62). As ciencias empi
rico-analiticas procuram produzir conhecimento nomol6gico. A pre
di<_;ao e a explica<_;ao possuem, portanto, uma rela<_;ao de simetria. 
Leis universais fundamentadas empiricamente sao combinadas com 
urn conjunto de condi<_;6es iniciais, que resultam em urn conjunto de 
covariancias (previsiveis) de acontecimentos observaveis. Este e urn 
modelo que pode ser vista em muita pesquisa social quantitativa. 

As ciencias hist6rico-hermeneuticas, diz Habermas, surgem atra
ves de urn interesse pratico no estabelecimento de consenso. Para 
que a ciencia (e, na verdade, qualquer outra pratica social) aconte~a, 
e imperativo que haja compreensao intersubjetiva fidedigna, estabe
lecida na pratica da linguagem comum. A compreensao hermeneu
tica (Verstehen) tern como finalidade restaurar canais rompidos de 
comunica~ao. Is to se da em duas dimens6es: a primeira, no elo entre 
a propria experiencia de vida de alguem e a tradi~ao a qual ele per
tence; e a segunda se da na esfera da comunica~ao entre diferentes 
individuos, grupos e tradi<_;6es. A falta de comunica<_;ao e uma carac-
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teristica perpetua e onipresente do mundo social, e se constitui num 
problema social 6bvio. A preocupa<;ao em restabelecer o entendi
mento mutuo torna-se entao, de igual modo, urn problema perpe
tuo e onipresente. As ciencias hist6rico-hermeneuticas procederam 
de pniticas em quest6es publicas - na politica e na organiza<;ao de 
comunidades e de trabalho para produ<;ao- onde a vida individual e 
a organiza<;ao social sao impossiveis sem alguma estabilidade do sen
tido.intersubjetivo. Estas sao, pois, as condi<;6es que exigem o desen
volvimento das ciencias culturais ou sociais. Habermas contrasta a fi
nalidade das ciencias empirico-analiticas com as ciencias culturais 
( Geisteswissenchafien): 

As primeiras tem como finalid~de substituir regras de comporta
mento que fracassaram na realzdade com regras tecnicas testadas, 
enquanto que as segundas procuram interpretar expressoes da 

vida que niio podem ser compreendidas e que bloqueiam a recipro
cidade das expectativas comportamentais (1987: 175). 

0 cientista cultural necessita aprender a falar a lingua que ele in
terpreta, mas deve necessariamente aproximar-se de tal interpreta
<;ao de urn ponto hist6rico espedfico. E ao fazer isto, e impossivel 
nao levar em considera<;ao a to tali dade de interpreta<;ao que ja esta 
presente: o pesquisador entra no que poderia se chamar de "drculo 
hermeneutico". 0 ponto a que tudo isso conduz, para Habermas, e 
ao estabelecimento de consenso entre os atores. Este consenso e ne
cessariamente fluido e dinamico, pois ele e conseguido atraves de 
uma interpreta<;ao que evoluiu, e continua a evoluir, historicamente. 
Essa orienta<_;ao consensual para se apreender a realidade social 
constitui o "interesse pratico" das ciencias hermeneuticas - cuja fi
nalidade (nao dita) e estabelecer as normas comuns que tornam a 
atividade social possivel. 

A esta altura, pode-se ver claramente como a clivagem quantita
tivo/qualitativo pode ser caracterizada como a que separa tecnicas 
de "controle", por urn lado, e de "compreensao", por outro. Mas 
isto, na verdade, nao confronta a afirmativa mais forte feita, muitas 
vezes, em favor da pesquisa qualitativa, de que ela e intrinsecamente 
uma forma de pesquisa mais critica e potencialmente emancipat6-
ria. Urn objetivo importante do pesquisador qualitativo e que ele se 
torna capaz de ver "atraves dos olhos daqueles que estao sendo pes
quisados" (Bryman, 1988: 61). Tal tipo de enfoque defende que e 
necessaria compreender as interpreta<;6es que os atores sociais pos
suem do mundo, pois sao estes que motivam o comportamento que 
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cria o proprio mundo social. Embora isso seja certamente verdadei
ro, nao se conclui que o resultado seja necessariamente uma produ
~o critica. N a verdade, pode-se imaginar uma situac;ao em que tal 
-entendimento", da maneira como e construido, sirva de fundamen
to para o estabelecimento de mecanismos de controle social. 

Uma critica bem-sucedida e a que explica OS fenomenos sob in
Yestiga~ao com mais sucesso do que as teorias aceitas ate o momen
ta. E ao fazer is to, ela deve desafiar pressupostos que ate o mom en to 
tinham sido aceitos acriticamente. Corremos o risco, ao assumirmos 
urn enfoque fenomenol6gico, socioconstrucionista ou qualquer ou
tr~ enfoque qualitativo, de substituirmos acriticamente nossos pr6-
pnos pressupostos, pelos de nossos informantes. Deste modo, por 
arte de urn "empiricismo por proximidade". a pesquisa qualitativa 
pode repetir os erros considerados, em geral, como sendo associa-
dos a urn positivismo acritico. 

A esta altura Habermas e, mais uma vez, util. Os interesses eman
cipat6rios daquilo que Habermas (1987: 310) chama de cien~ias "cri
ticas", nao excluem urn modo de investiga~ao empirico-analitlca: mas 
de igual modo eles vao mais alem que o entendimento hermeneutico . 
_-\ tese de Habermas e a de que OS interesses emancipat6rios fornecem 
o referencial para se avan~ar alem do conhecimento nomol6gico ~ da 
Verstehen, e nos permit em "determinar quando afirma~oes te6ncas 
atingem regularidades invariantes da ac;ao social como tal, e quan~o 
elas expressam rela~oes ideologicamente congeladas de dept;ndenoa 
que podem, em principia, ser transformadas" ( 1987: 31 0). E atraves 
de urn processo auto-reflexivo que as ciencias criticas podem chegar a 
identificar estruturas condicionadoras de poder que, acriticamente, 
se mostram como "naturais" mas sao, de fato, o resultado de uma 
-comunicac;ao sistematicamente distorcida e de uma repressao sutil
mente legitimada" (1987: 371). 

Habermas ve o periodo do Iluminismo como a idade de ouro da 
ciencia "critica", da astronomia ate a filosofia. Mas o que distingue 
este periodo nao e simplesmente o fato de que ele marcou o comec;? 
do "metodo cientffico", mas que a aplicac;ao da razao, como cm·pon
ficada no metodo, foi inerentemente emancipat6ria, devido ao de
safio que ela colocou a legitimac;ao da Igreja e da hierarquia social 
existente. A afirmativa de Habermas e, pois, que a razao (o que n6s 
comumente en ten demos hoje por racionalismo) em si mesma e ine
rente a urn interesse de conhecimento emancipat6rio e que a aplica
c;ao da razao e fundamentalmente urn empreendimento critico. Nao 
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se deveria, porem, ten tar compreender esta postura como uma pres
cric;ao normativa a ser assumida pelos cientistas sociais "radicais", ao 
inves disto, ela e urn caminho para se teorizar como, e por que, uma 
boa ciencia, de qualquer especie, pode ser uma atividade libertadora 
para a humanidade. 

Zygmunt Bauman, escrevendo na mesma linha de ideias que Ha
bermas dentro da tradic;ao da teoria critica, apresenta uma sugestao 
pratica para a operacionalizac;ao de urn enfoque de pesquisa critica
"autenticac;ao": 

0 potencial emancipat6rio do conhecimento e pasta a prova - e na 
verdade ~ode ser concretizado- somente a partir do dialogo, quan
do os ob;~tos das afirma~oes_ t~6ricas se transformam em partici
pantes atzvos no process a znczpzente de autentica{;iio ( 1976: 1 06). 

A autenticac;ao de uma teoria crftica, deste ponto de vista, so
mente pode ser_ conseguida a~raves da aceitac,:ao de sua importzmcia 
pelos que constituem seus objetos. Por exemplo, uma pesquisa qua
litativa que pressuponha a devoluc,:ao dos resultados aos participan
tes do estudo pode conseguir, na verdade, tal resultado. E claro, che
ga-se aos limites de tal enfoque, quando os objetos da pesquisa sao 
pessoas que ja ocupam posic,:6es de poder ou de elite- como os polf
ticos, gerentes e profissionais. Em tais casos, os informantes podem 
ter interesses pessoais a defender e podem, por isso, procurar dis
tmTer seus reais pontos de vista com respeito as interpretac;6es crfti
cas feitas pelos pesquisadores. 

Mas a critica nao precisa ser, exclusivamente, o campo do enfo
que qualitativo. Estudos vitorianos sobre pobreza, tais como Po
verty: a Study of Town Life ( 1902), de Rowntree, atingiram urn status 
crftico, podemos dizer, ao desvelar a extensao da pobreza em esca
la quantitativa: 

A classe trabalhadora recebe ate 24 par cento menos de comida do 
quanta, conforme provado par peritos especializados, e necessaria 
para a manutenfiio da eficiencia fzsica (1902: 303). 

E um Jato que pode muito bern causar grandes sofrimentos, que 
nesse pais de abundante riqueza durante um tempo de prosperida
de sem igual, mais que urn quarto da populafiiO esteja vivendo na 
pobreza (1902: 304). 

0 trabalho quantitativa de Rowntree consistia em uma simples 
. estatistica descritiva; mas ela se mostrou poderosa devido a sua habi
lidade em expor condic,:6es ocultas de pobreza e privac,:ao. Apresen-
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tac;6es de dados numericos chamam, freqiientemente, a atenc;ao no 
discurso dos meios de comunicac;ao; eles sao recursos ret6ricos. E 
isso se constitui em urn modo pelo qual, para citar Bauman, a teori
zac;ao social "brota da escrivaninha do pesquisador e navega pelas 
aguas infinitas da reflexao popular" (1976: 107). 

Parece claro, entao, que se deve tambem levar em considera<_;ao a 
recepc;ao dos resultados da pesquisa pelo publico pretendido ( ou 
talvez nao pretendido), como parte da "situac;ao total da pesquisa". 
Os achados de pesquisas realizadas com grupos focais sobre o consu
mo de alcool, por exemplo, possuem uma significac;ao diversa, de
pendendo do fato de eles serem publicados na imprensa popular, 
como parte de uma campanha de saude publica, com o fim de aju
dar alco6licos, ou se forem usados para dar informa~oes as estrate
gias de marketing de uma grande cervejaria. Neste caso, a rec~pc;ao 
dos achados por quem e para que prop6sito e urn ponto cruCial. A 
recente controversia sobre o Censo dos Estados Unidos do ano 2000 
e urn exemplo onde os estatisticos, que estavam pleitea~d_o em~r~
gar uma metodologia sofisticada de amostr~ge~ d~ e~tag1~s mulu
plos, queriam corrigir a subestimac;ao de mmonas etmcas, merente 
ao metodo constitucionalmente consagrado de "contagem comple
ta" (Wright, 1 998). A tempestade politica que se seguiu e urn ex~~
plo onde uma reflexao publica generalizada sobre assuntos soCials 
relevantes foi desencadeada devido as claras implicac;6es de uma 
metodologia de pesquisa quantitativa classica. 

A implicac;ao, entao, da tipologia d~ interesses do conh~cim~folto 
de Habermas e que n6s podemos cons1derar que o poten~1al cntKo 
de diferentes metodologias de pesquisa, sui generis, nao e lmportan
re no que se refere as discuss6es apresentadas nos capitulos que se 
seguem. A prontidao dos pesquisadores em questionar seus pr6-
prios pressupostos e as interpreta<;6es subsequentes de _acordo ~om 
os dados,juntamente como modo como os resultados sao receb1dos 
e por quem sao recebidos, sao fa to res muito mais importantes para _a 
possibilidade de uma a<;ao emancipat6ria do que a escolha da tecm
Gl empregada. 

Referencias bibliograficas 

_-\BELL, P. ( 1987). The Syntax of Social Life. Oxford: Clarendon Press. 

R-\UMAN, z. (1976). Towards a Critical Sociology: an Essay on Common 
Sense and Emancipation. London: Routledge. 

-35-



PESQUISA QUALITATIVA COM TEXTO, IMAGEM E SOM 

BERGER, P. & LUCKMANN, T. (1979). The Social Construction of Reality 
( 1968). Harmondsworth: Peregrine. 

BRYMAN, A. (1988). Quantity and Quality in Social Research. London: 
Unwin Hyman. 

CRANACH, M. von et al. (1982). Goal-directed Action. Cambridge/Lon
don: Academic Press. 

CRANACH, M. von (1982). The Psychological Study of Goal-directed 
Action. In: M. von CRANACH & R. HARRE (eds.). The Analysis of Acti
on. Cambridge: Cup, p. 35-73. 

DUN~KER, P. (1935). Zur Psychologic des produktiven Denkens. Berlin: 
Spnnger. 

FILSTEAD, W.J. (1979). Qualitative Methods: a Needed Perspective 
in Evaluation Research. In: T.D. COOK & C.S. REICHARDT (eds.). 

Qualitative and Quantitative Methods in Evaluation Research. Beverly 
Hills, CA: Sage. 

GROSS, A. G. (1990). The Rhetoric of Science. Cambridge, MA: Harvard 
University Press. 

HABERMAS, J. (1974). Theory and Practice. London: Heinemann. 

- (1987). Knowledge and Human Interests. Cambridge: Polity Press. 

- (1989). The Transformation of the Public Sphere. Cambridge: Polity 
Press [German original 1962, Luchterhand]. 

LAZARSFELD, P.F. (1968). An Episode in the History of Social Rese
arch: a Memoir. In: FLEMING, D. & BAILYN, B. (eds.). The Intellectu
al Migration: Europe and America 1930-1960. Cambridge, Mass.: Hup, 
p. 170-337. 

LUCKMANN, T. (1995). Der Kommunikative Aufbau der Sozialen 
Welt und die Sozialwissenschaften. Annali di Sociologia, 11, p. 45-71. 

McCARTHY, T. (1978). The Critical Theory of jurgen Habermas. Cam
bridge: Polity Press. 

ROWNTREE, B.S. (1902). Poverty: a Study ofTown Life. London: Mac
millan. 

WRIGHT, T. (1998). Sampling and Census 2000: the Concepts, Ameri
can Scientist, May 1998. 

-36-



Reality 

London: 

_ dge Lon-

--directed 
o --. -lcti-

Berlin: 

ectiYe 
~iT eds.). 

Be-erly 

_ ar.-ard 

-=tn. 

:e· Polity 

Rese
~:ectu

- · Hup, 

z1alen 
~S-/1. 

. Cam-

__ - - •• ""1 >zen-

Parte I 

Construindo um corpus 
de pesquisa 



2 
A CONSTRU<;;AO DO CORPUS: UM PRINClPIO PARA A 

COLETA DE DADOS QUALITATIVOS 

Martin W. Bauer & Bas Aarts 

Palavras-chave: corpus; distor~ao da amostragem (nao cobertu
ra, percentual de resposta); paradoxa corpus te6rico; homogenei
dade; referencial de amostra; populac;ao; estrategia de amostra
gem; relevancia; saturac;ao; representa~oes (varia~ao interna); es
tratos e func;oes (varia~ao externa); amostra representativa; sin
cronicidade. 

Toda pesquisa social empirica seleciona evidencia para argu
mentar e necessita justificar a sele~ao que e a base de investiga~ao, 
descri~ao, demonstrac;ao, prova ou refutac;ao de uma afirmac;ao es
pedfica. A orientac;ao mais elaborada para selecionar a evidencia 
nas ciencias sociais e a "amostragem estatistica aleat6ria" (ver Kish, 
1965). A competencia da amostra representativa e inconteste. Em 
muitas areas de pesquisa textual e qualitativa, contudo, a amostra re
presentativa nao se aplica. Como selecionar pessoas para uma pes
quisa com grupos focais? Temos intenc;ao, de fato, de representar 
uma populac;ao atraves de quatro ou cinco discussoes com grupos fo
cais? Infelizmente, ate agora nao se deu a tal assunto suficiente aten
~ao. N a pratica, os pesquisadores muitas vezes ten tam justificar o ra
cional de uma amostragem que parece distorcida, como se fosse a es
colha de uma falsa analogia. Neste capitulo, n6s propomos a "cons
truc;ao de urn corpus", como urn principia alternativo de coleta de da
dos. Empregamos defini~oes consistentes para nossos conceitos ba
sicos: "amostragem" significa amostragem estatistica aleat6ria; "cons
truc;ao de corpus" significa escolha sistematica de algum racional al
ternativo, que sera explicado a seguir. Amostragem e construc;ao de 
corpus sao dois procedimentos de selec;ao diversos. Do mesmo modo 
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que amostragem representativa, n6s trilhamos o caminho interme
diario entre a contagem de uma popula<_;ao e a conveniente sele<_;ao. 
A sele<_;ao nao sistematica viola o princfpio de presta<_;ao de contas 
publica da pesquisa; a constru<_;ao de urn corpus, porem, garante a 
eficiencia que se ganha na sele<_;ao de algum material para caracteri
zar o todo. Deste modo, a constru<_;ao de urn corpus e a amostragem 
representativa sao funcionalmente equivalentes, embora sejam es
truturalmente diferentes. Empregando este tipo de linguagem, con
seguimos uma formula<_;ao positiva para a sele<_;ao qualitativa, em vez 
de defini-la como uma forma inferior de amostragem. Em resumo, 
n6s defendemos que a constru<_;ao de urn corpus tipifica atributos des
conhecidos, enquanto que a amostragem estatfstica aleat6ria descreve 
a distribui<_;ao de atributos ja conhecidos no espa<_;o social. Ambos os 
racionais devem ser cuidadosamente distinguidos para se evitar con
fus6es sobre pesquisa qualitativa e falsas inferencias a partir dela. 

Desenvolvemos esta argumenta<_;ao em tres etapas. Primeiro, re
visamos brevemente os conceitos centrais da amostragem represen
tativa e fazemos alusao a problemas que surgem de popula<_;6es que 
nao podem ser conhecidas. Em segundo lugar, discutimos a constru
<_;ao de urn corpus no campo em que ele foi desenvolvido: a lingiifsti
ca. Finalmente, abstraimos regras desta pratica, como orienta<_;6es 
para a sele<_;ao de informa<_;6es na pesquisa social qualitativa. 

Amostragem representativa na pesquisa social 

A pratica de fazer inventarios sobre a popula<_;ao possui uma lon
ga hist6ria: governos quiseram saber que tipo de habitantes eles go
vernam a fim de orientar sua politica. A curta hist6ria da amostra
gem aleat6ria come<_;ou no fim do seculo dezenove, em urn clima de 
opini6es conflitantes entre pesquisadores: alguns acreditavam em 
uma contagem completa, alguns na amostragem, e outros em estu
dos de caso singulares. Apenas uma alian<_;a nao santa entre pesqui
sadores de estudo de caso e pesquisadores que lidavam com amos
tragens aleat6rias pode dar fim a domina<_;ao dos que defendiam a 
contagem completa (O'Muircheartaigh, 1977). 

A amostragem garante eficiencia na pesquisa ao fornecer uma 
base 16gica para o estudo de apenas partes de uma popula<_;ao sem 
que se percam as informa<_;6es- seja esta popula<_;ao uma popula<_;ao 
de objetos, animais, seres humanos, acontecimentos, a<_;6es, situa-
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<;6es, grupos ou organiza<_;6es. Como pode o estudo de uma parte 
fornecer urn referencial seguro do todo? A chave para decifrar este 
enigma e representatividade. A amostra representa a popula<_;ao se a 
distribui<;ao de algum criteria e identica tanto na popula<_;ao como 
na amostra. Os parametros de uma popula<_;ao sao calculados atraves 
das estimativas observadas na amostra. Quanta maior a amostra, 
menor e a margem de erro destas estimativas, embora o proprio 
processo de amostragem possa trazer outros erros. Em principia, e 
necessaria provar que os criterios da amostra e as variaveis focais de 
fa to se correlacionem. N a pratica, contudo, presume-se em geral 
que se a amostra representa a popula<_;ao a partir de urn determina
do numero de criterios, entao ela representara tambem a popula<_;ao 
naqueles criterios nos quais alguem esteja interessado: o pesquisa
dor pode entrevistar 2000 ingleses, cuidadosamente selecionados 
conforme idade, sexo e classe social, e ele tera seguran<_;a para carac
terizar as opini6es da na<_;ao, digamos, sobre modifica<_;ao genetica 
de alimentos, dentro de uma margem conhecida de erro. Isto e pos
sivel seguindo-se o racional da amostragem, o que trara enorme eco
nomia de tempo e esfor<_;o. 

A amostragem refere-se a urn con junto de tecnicas para se conse
guir representatividade. A exigencia-chave eo referencial de amos
tragem que operacionaliza a popula<;ao. Ele se comp6e de uma lista 
espedfica de unidades que sao levadas em conta na sele<_;ao. Cada 
item da lista representa apenas urn membra da popula<_;ao, e cada 
item possui uma probabilidade igual de ser selecionado. Urn refe
rencial de amostragem pode se constituir de numeros de telefones, 
endere<_;os e c6digos postais, listas de eleitores ou listas de compa
nhias. Por exemplo, a lista de estudantes que estao prestando exame 
em uma universidade e urn referencial de amostragem para a popu
la<_;ao estudantil deste ano espedfico. A qualidade do referencial de 
amostragem e medida pelo quanta ela nao consegue abranger todos 
os elementos que devem ser pesquisados (nao cobertura). A maioria 
das defini<;6es que levam em conta as tens6es internas da popula<_;ao 
sao mais amplas que sua operacionaliza<_;ao em uma possivellista: 
por exemplo, a popula<_;ao de uma na<_;ao inclui seus prisioneiros e os 
portadores de doen<_;a psiquica, enquanto que a lista de eleitores ira 
exclui-los. Os numeros dos telefones dao margem a situa<_;6es a des
coberto, pois algumas residencias nao possuem telefone, enquanto 
que outras possuem diversos. A nao cobertura total e a primeira dis
tor<_;ao da amostra. 
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0 referencial de amostragem e uma precondi~o para se poder 
aplicar uma estrategia de amostragem. Gerando 100 numeros aleato
rios entre 1 e 5000, e selecionando os itens da lista que corresponde a 
esses 100 numeros aleatorios, cria-se uma simples amostra aleatoria 
de 100 dentro de 5000. Tomemos como urn exemplo mais elaborado 
uma amostra de multiplos estagios para o estudo de opini6es sobre 
alimento geneticamente modificado. 0 pesquisador pode selecionar 
uma amostra de 50 areas a partir dos codigos postais do correio, es
tratificadas conforme caracterfsticas socioeconomicas, tais como a me
dia da renda e a residencia urbana ou rural. 0 pressuposto e que a 
renda e a residencia urbana ou rural irao influenciar nas opini6es. No 
segundo estagio, ele seleciona aleatoriamente, em cada uma das 50 
areas, 40 residencias, a partir da divisao feita pelo codigo postal, onde 
finalmente o pesquisador ira entrevistar urn membro da famHia, com 
idade acima de 15 anos, cuja data de nascimento esteja mais proxima 
da data da entrevista. Teremos uma cota de amostra se, no passo final, 
as unidades forem selecionadas nao aleatoriamente, mas pedindo-se 
ao entrevistador que ele encontre uma cota: a cota poderia ser 20 mu
lheres e 20 homens, porque nos sabemos que homens e mulheres es
tao igualmente distribufdos na populac_;ao. 

Dos 2000 entrevistados selecionados, alguns poderao nao ser en
contrados. Esta falta de resposta apresenta uma segunda distorc_;ao 
na amostragem. No caso de uma amostra aleatoria, saberemos quan
tos nao foram atingidos; mas no caso da cota de amostragem, nao sa
beremos, o que torna esse tipo uma amostra nao aleatoria e, para 
muitos pesquisadores, urn procedimento duvidoso. Uma amostra
gem representativa conseguira a melhor descric_;ao possfvel de uma 
populac_;ao, apesar de se pesquisar apenas parte dela. Contudo, ela 
depende da possibilidade de urn referencial de amostragem, de 
uma lista ou uma combinac_;ao de listas dos membros de uma popula
c_;ao, ou do conhecimento da distribuic_;ao de caracterfsticas essenciais 
na populac_;ao. Sem listas ou distribuic_;6es conhecidas, o procedi
mento nao pode ser executado. 

Vamos discutir alguns casas onde o pressuposto de uniformida
de de uma populac_;ao e problematico. Algumas discuss6es sabre re
presentatividade defenderam tres dimens6es: individuos, ac_;6es e si
tuac_;6es (ver, por exemplo, Jahoda et al., 1951). Indivfduos agem em 
situac_;6es, e, para generalizar os resultados de uma pesquisa com in
dividuos agindo em situac_;6es, todas estas tres dimens6es devem ser 
controladas. Uma amostragem, contudo, que se concentra nos indi-
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viduos: co_nseguira dar conta com seguranc;;a apenas deles. Tentati
vas rotmetras ?e amostragem nao se preocupam nem com as ac;;6es, 
nem c?m as s1tuac;;6es. Poucas ac;;6es humanas (trabalhar, comprar, 
v?t~r, JOgar, pensar, decidir) foram objeto de intenso estudo psico
logiCo que levasse a generalizac;;6es sobre a ac;;ao humana, sem se fun
damentar em amostragens. Do mesmo modo, nao foram feitas ten
tativas para construir ,amostras a partir das situac;;6es on de as pessoas 
agem. Por que nao? E que nem as ac;;6es, nem as situac;;6es, parecem 
ter u~a populac;;~o que possa ser definida. Teriamos de estudar po
pulafoes desconhecidas. Votar, trabalhar e comprar sao atividades im
portantes; contudo, nao e evidente ate que ponto sua estrutura e 
func;;ao representam toda a atividade humana. A maioria dos cientis
tas sociais considera os resultados que se mostram consistentes em 
algu~as situac;;6es diferentes, como replicas, e por isso, seguros. Ao 
fazer 1sso, eles garantem uma generalizac;;ao para os atores, mas vio
lentam uma induc;;ao que possa se aplicar a ac;;6es e situac;;6es; a amos
tragem n~~ s~ apli~a nem para ac;;?es, nem para situac;;6es (Dawes, 
1977). ACienCia soCial parece dorm1r tranqi.iilamente com esta pra.ti
ca contradit6ria. 

Vejamos casos de populac;;6es que nao podem ser conhecidas. 
Urn premio de muitos milhares de libras esterlinas foi recentemente 
oferecido, em uma con~erencia publica, para quem fosse capaz de 
apresentar urn referenCial de amostragem para conversac;;6es e inte
rac;;6es humanas. 0 conferencista estava seguro que ninguem seria 
capaz de responder ao desafio. Observe o conteudo da fala, a conca
tenac;;ao das palavras, em urn pequeno numero de palavras, de acor
do com uma gramatica. Em qualquer momento, o numero de frases 
possiveis e i~fini~o, porque 0 espac;;o de combinac;;ao das palavras e 
~m recurso mfimto. Falas, conversac;;6es e interac;;6es humanas sao 
sistemas abertos, cujos elementos sao as palavras e os movimentos 
em urn conjunto infinito de seqi.iencias possiveis. Para sistemas aber~ 
tos, a populac;;ao e, em prindpio, impossivel de ser conhecida. Seus 
elementos podem ser no maximo tipificados, mas nao listados. 

A ~6gica da amostragem representativa e util para muita pesqui
sa _soCial, _mas ela ~ao se presta pa_ra to~as as situac;;6es de pesquisa. 
Ha o pengo de nos estendermos mdevtdamente os procedimentos 
da. a_mostragem representativa a estudos em que ela e inadequada. 
Cn_ucamos _ce.~·tas formas de coleta de d~dos como desvios da "popu
lac;;ao padrao . Contudo, mesmo no remo da probabilidade, a "lei 
dos pequenos numeros" impera. Os seres humanos tendem (com 
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exce~ao dos estatisticos, e claro) a superestimar a representatividade 
das observa~6es cotidianas (Tversky & Kahnemann, 1974; Gigeren
zer et al., 1989: 219s). A li~ao e clara: prestemos mais aten~ao a 
amostragem. Nossos esfor~os, contudo, podem estar mal orienta
dos: a busca por representatividade pode canalizar escassos recursos 
no que diz respeito a estrategias de sele~ao que sao inadequadas 
para o problema em questao. 

A no~ao de corpus 

Iremos discutir agora o que o lingiiista oferece na constru~ao de 
seu corpus. A linguagem e urn sistema aberto. Nao podemos esperar 
uma lista de todas as frases das quais se podera selecionar aleatoria
mente. A comunidade dos lingiiistas rejeitou recentemente a mo~ao 
de que os corpora da linguagem sejam representativos do uso da lin
guagem Qohansson, 1995: 246). 

A palavra corpus (latim; plural corpora) significa simplesmente 
corpo. Nas ciencias hist6ricas, ela se refere a uma cole~ao de textos. 
Pode ser definida como "urn corpo de uma cole~ao completa de es
critos ou coisas parecidas; o conjunto completo de literatura sabre 
algum assunto ... varios trabalhos da mesma natureza, coletados e or
ganizados" (Oxford English Dictionary, 1989); ou como "uma cole~ao 
de textos, especialmente se for completa e independente" (McArthur, 
1992). Exemplos, colecionados principalmente durante o seculo de
zenove, sao o Corpus Doctrinae, urn conjunto de tratados teol6gicos 
da hist6ria eclesiastica alema; o Corpus Inscriptorum Semiticorum, uma 
cole~ao completa dos antigos textos judaicos na Academia Francesa; 
ou o Corpus Inscriptorum Graecorum, dos textos gregos antigos na 
Academia de Bedim. Estas cole~6es procuram ser completas e tema
ticamente unificadas, alem de servir para pesquisa. 

Outra defini~ao de corpus e "uma cole~ao finita de materiais, de
terminada de antemao pelo analista, com (inevitavel) arbitrarieda
de, e com a qual ele ira trabalhar" (Barthes, 1967: 96). Barthes, ao 
analisar textos, imagens, musica e outros materiais como significan
tes da vida social, estende a no<_;ao de corpus de urn texto para qual
quer outro material. Em seu opusculo sobre os prindpios da semi6-
tica ele reduz as considera~6es sabre sele<_;ao a poucas paginas. Sele
~ao parece menos importante que analise, mas nao pode ser separa
da dela. A arbitrariedade e menos uma questao de conveniencia e, 
em principia, mais inevitavel. Os materiais devem ser homogeneos, 
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2. A CONSTRU<;Ao DO CORPUS ... 

por is so nao se deve misturar texto e imagens em urn mesmo corpus. 
Uma boa analise permanece dentro do corpus e procura dar conta de 
toda a diferen<;a que esta contida nele. Em resumo, embora signifi
cados mais antigos de "corpo de urn texto" impliquem a cole<;ao 
completa de textos, de acordo com algum tema comum, mais recen
temente o sentido acentua a natureza proposital da sele<;ao, e nao 
apenas de textos, mas tambem de qualquer material com func;6es 
simb6licas. Esta sele<;ao e, ate certo ponto, inevitavelmente arbitra
ria: a analise compreensiva tern prioridade sobre o exame minucio
so da sele<;ao. 0 corpus lingiiistico, contudo, oferece uma discussao 
mais sistematica. 

0 que sao corpora de linguagem? 

Corpora, no sentido lingiiistico, sao colec;6es de dados de lingua
gem que servem para varios tipos de pesquisa. 0 termo esta ligado a 
desenvolvimentos de estudos de linguagem em computador (J o
hansson, 1995; Biber et al., 1998). Urn corpus lingiiistico e "urn mate
rial escrito ou falado sobre o qual se fundamenta uma analise lin
giiistica" (Oxford English Dictionary, 1 989), ou "textos, falas e outros ti
pos considerados mais ou menos representativos de uma linguagem 
e geralmente armazenados como urn banco de dados eletronico" 
(McArthur, 1992). Os corpora sao estruturados a partir de varios pa
rametros, tais como o canal (falado ou escrito, escrito para ser fala
do, etc.), tematica (arte, familia, religiao, educa<;ao, etc.), func;ao 
(persuadir, expressar, informar, etc.). Combina<;6es destas subcate
gorias podem formar uma tipologia hierarquica de registros, como 
veremos. Os primeiros corpora de linguagem eram geralmente do 
tipo escrito e colecionados manualmente. 

Uma vez construidos, os corpora podem ser usados como banco 
de dados para pesquisa lingiiistica. Quando os primeiros corpora fa
ram construidos, o tratamento dos dados tinha tambem de ser feito 
manualmente. Assim, por exemplo, urn pesquisador que estivesse 
interessado em trabalhar com verbos de percep<;ao em ingles (ver
bos como ver, ouvir, etc.), teria de pesquisar o corpus manualmente, 
a fim de encontrar estes verbos. Mais tarde estes corpora foram com
putadorizados: o primeiro foi o Brown Corpus, construido na decada 
de 1960 na Brown University, em Providence, Rhode Island. Hoje 
em dia, todos os corpora sao computadorizados e permitem pesqui
sas automatizadas. 
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PESQUISA QUALITATIVA COM TEXTO, IMAGEM E SOM 

Os primeiros corpora computadorizados surgiram em uma era im
portante na hist6ria da lingiiistica, isto e, no inkio da era chomskya
na. 0 livro de Chomsky Syntactic Structures ( 195 7) e a publica<:;ao semi
nal deste periodo. Chomsky defendia que todos os seres humanos 
possuem uma capacidade lingiiistica inata, que ele chamou de grama
tica universal. Desde os infcios da lingiiistica chomskyana, houve uma 
enfase sobre a maneira como os lingiiistas podem proceder na cons
tru<:;ao de representa<:;6es abstratas de cada urn, e de todo conheci
mento de linguagem daquele que fala. Devido ao fato de a teoria ser 
toda sobre representa<:;6es abstratas, este campo da lingiiistica e carac
terizado por urn distanciamento do empiricismo, e por uma confian
<:;a no conhecimento interno da linguagem que n6s possuimos como 
falantes inatos. Chomsky fez uma distin<:;ao entre o que ele chamou de 
competencia (competence), que eo conhecimento inato que os falantes 
tern da linguagem, e desempenho (performance), a maneira como eles 
fazem uso de seu conhecimento inato. Mais recentemente ele intro
duziu o termo !-language (linguagem internalizada) e E-language 
(linguagem externalizada). A teoria de Chomsky e uma teoria da 
competencia (uma teoria da !-language), e nao do desempenho (teo
ria da E-language). No modelo chomskyano, toda linguagem particu
lar constitui urn epifen6meno, com o termo linguagem ficando agora 
exclusivamente para significar a !-language. 

Os primeiros seguidores de Chomsky atacavam muito a lingiiis
tica de orienta<:;ao empfrica. Nelson Francis, o compilador do Brown 
Corpus, foi questionado em uma palestra por Robert Lees, urn se
guidor de Chomsky, no que ele estava trabalhando. Francis res
pondeu que estava compilando urn corpus do ingles escrito e falado 
dos Estados Unidos. Isto foi visto com animosidade por Lees, que 
afirmou ser uma completa e total perda de tempo. 0 ponto de vista 
de Lees, e o de muitos chomskyanos daquele tempo, era o de que 
seria apenas suficiente refletir urn pouco, para se conseguir exem
plos pessoais de fen6menos lingiifsticos particulares em ingles. Os 
lingiiistas chomskyanos sempre insistiram que os (micos dados in
teressantes para o estudo da linguagem eram dados introspectivos, 
isto e, dados que eram construfdos na base do conhecimento de 
uma linguagem de urn falante nativo. A aversao a dados empfricos 
persistiu ate hoje. 0 proprio Chomsky, quando foi recentemente 
perguntado por urn de n6s sobre o que pensava do corpus lingiiistico 
moderno, respondeu simplesmente: "nao existe". A cole~ao de da
dos de urn corpus e visto por Chomsky como sendo igual a uma cole
<:;ao de borboletas. 
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2. A CONSTRU<;AO DO CORPUS ... 

Os lingiiistas que trabalham com corpus, por sua vez, afirmam que 
os corpora podem ser utilmente empregados por lingiiistas que nao 
sao falantes nativos, e podem conter exemplos que seriam dificeis de 
imaginar, porque eles sao raros. Eles pensam que a lingiiistica deva 
estar interessada em dados concretos da linguagem, isto e, dados de 
desempenho, e nao em dados prontos, dados de competencia artifici
al. E clara que a questao sabre que tipo de dados devem ser usados 
nao era o (mico ponto de divergencia. Os lingiiistas que lidam com 
corpus sap, em sua maioria, indutivistas, enquanto que os chomskya
nos sao dedutivistas. A controversia e, pois, tambem metodol6gica. 

0 que e uma lingiiistica corpus, e como os corpora podem ser usados na 
pesquisa linguistica? 

0 campo da lingiiistica e vasto e inclui subdisciplinas tais como a 
psicolingiiistica, a neurolingiiistica, lingiiistica forense, sociolingiiis
tica, lingiiistica formal ou te6rica, semantica e assim por diante. Ha 
pessoas que falam agora tambem em corpus lingiiistica. Poder-se-ia 
perguntar se a corpus lingiiistica deve ser vista do mesmo modo 
como os outros ramos da lingiiistica. Falando estritamente, a corpus 
lingiiistica nao e de fato urn ramo da lingiiistica como tal: ela e uma 
metodologia lingiiistica, que pode ser usada em todos os ramos da 
lingiiistica. Assim, por exemplo, alguem que lida com sintatica, pode 
recorrer a urn corpus para estudar estruturas gramaticais particula
res, enquanto que urn sociolingiiista pode querer estudar conversa
c;6es telefOnicas num corpus, para verse as pessoas falam ao telefone 
de mane ira diferente de quando se comunicam face a face. N a ver
dade, com isto em mente, alguns corpora contem nao apenas uma, 
mas varias categorias de conversac;6es telefOnicas: por exemplo, 
conversac;6es entre pessoas do mesmo status social, e entre pessoas 
de status social diferente. Outro emprego que os sociolingiiistas fize
ram de corpora, e o estudo das diferenc;as entre as maneiras como os 
homens e as mulheres falam (veja, por exemplo, Tannen, 1992a; 
1992b; Coates, 1996). Lingiiistas, ou sociolingiiistas que estao inte
ressados no fenomeno dos "avisos manuscritos", uma das categorias 
encontradas no levantamento inicial do corpus de emprego do ingles 
na University College London, podem ter achado divertido o se
guinte aviso encontrado na porta de urn banheiro publico, na esta
c;ao de Euston, em Londres: "Os banheiros estao estragados, por fa
vor, use a plataforma 6." 
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PESQUISA QUALITATIVA COM TEXTO, IMAGEM E SOM 

Como lidam os pesquisadores no emprego de urn corpus? E o que 
eles investigam? Obviamente, isto depende de seus objetivos de pes
quisa. De qualquer modo, e necessaria urn programa de computador 
que possa fazer buscas inteligentes. 0 tipo mais simples de busca e 
para se encontrar urn item lexico espedfico, digamos, a palavra "o". 
As coisas se tornam mais complexas se a busca e feita, por exemplo: 
para se encontrar todos os substantivos num corpus. Para que isto pos
sa ser feito, o corpus necessita ser analisado gramaticalmente. Antiga
mente, essa analise gramatical era feita manualmente; agora ela e fei
ta automaticamente. 0 primeiro passo da analise e a etiquetac;ao (tag
ging). Nesse processo, e dada a cada e a toda palavra uma etiqueta 
como, por exemplo, substantivo, verbo, adjetivo, etc. Isto pode ser fei
to automaticamente por urn programa de computador. Os resultados 
sao corretos em cerca de 90 por cento dos casos, e necessitam ser cor
rigidos manualmente. 0 segundo passo de analise gramatical implica 
analisar o corpus a partir de construc;6es gramaticais. Por exemplo, em 
uma frase como esta: "0 cao mordeu o carteiro", o programa pode 
analisar "o cao" como o sujeito da frase, e "o carteiro" como o objeto 
direto. Novamente, a analise automatica deve ser corrigida manual
mente. Uma vez completa a analise gramatical, podem ser formula
das quest6es. Para isso, e necessaria urn programa de busca. Este 
pode ser instruido para encontrar todos os objetos diretos que se
guem o verbo "ver". Pesquisadores da University College London de
senvolveram urn etiquetador, urn analisador gramatical e tambem urn 
programa de busca. 0 programa de busca e chamado de "ICE Corpus 
Utility Program", ou abreviadamente "ICECUP". 

Um exemplo de corpus: o Corpus de Ingles Internacional (International 
Corpus of English -ICE) 

Como exemplo de urn corpus, a Figura 2.1 mostra as categorias 
textuais no ICE (International Corpus of English), desenvolvidas no 
Departamento de ingles da University College London. ICE e inter
nacional no sentido de que corpora identicamente construidos foram 
montados, ou estao em processo de montagem, em mais ou menos 
20 paises de fala inglesa, entre eles Estados Unidos, Canada, Austra
lia, Nova Zelandia, Quenia e Nigeria. 0 corpus foi planejado para 
comportar tanto material falado como escrito, e tanto as categorias 
faladas como as escritas sao posteriormente subdivididas. 0 corpus 
ICE-GB, do ingles britanico, esta agora completo, e e acessivel em 
CD-ROM; os outros corpora nacionais estao ainda em construc;ao 
(ver www.ucl.ac.uk/english-usage). 
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PESQUISA QUALITATIVA COM TEXTO, IMAGEM E SOM 

Os diferentes corpora do projeto ICE estao sendo construidos a 
fim de permitir aos pesquisadores estudar aspectos particulares da 
lingua inglesa em diferentes variedades de ingles. A construc;ao 
identica de diferentes corpora nacionais esta sendo implementada a 
fim de permitir comparac;6es estatisticas significativas entre as varie
dades de ingles. Para dar urn exemplo, alguem que estivesse interes
sado em comparar o uso dos verbos de percepc;ao no ingles australi
ano, com seu uso no ingles britfmico, teria possibilidade de usar os 
ICE-GB e o ICE-Australia Corpora para sua investigac;ao. 

Como sao construidos os corpora da linguagem? 

Alguem talvez pudesse pensar que os lingiiistas que trabalham 
com corpus estivessem interessados desde o inicio com a questao de 
como construir corpora, e com temas relacionados, tais como repre
sentatividade estatfstica. Surpreendentemente, isto nao e assim. Tex
tos basicos, relativamente bons, que tratam desse problema, foram 
publicados apenas recentemente, a partir do inicio da decada de 
1990 (Atkins et al., 1992; Biber, 1993). A fundamentac;ao l6gica para 
a construc;ao de corpus se desenvolveu autonomamente, para se po
der solucionar problemas praticos. A amostragem estatistica teve 
pouca influencia no desenvolvimento da lingiiistica corpus; na verda
de, os meritos de urn racional para corpora de linguagens sao discuti
dos. Uma moc;ao, no sentido de que "os corpora da linguagem deve
riam ser baseados na representac;ao estatistica", foi derrotada em 
uma reuniao de lingiiistas em Oxford, ha alguns anos. Propostas pa
drao com respeito a amostragem estatistica sao dificilmente aplica
veis na construc;ao de urn corpus de linguagem (Atkins et al., 1991: 4). 

Quest6es discutidas de construc;ao de corpus sao parecidas com as 
que se seguem. Que categorias de fala e de escrita devem ser inclui
das? Qual deve ser o tamanho das amostras para cada categoria de 
escrita ou fala, em termos de numero de palavras? Qual deve ser o 
tamanho do corpus em termos do numero de palavras? E comumen
te aceito que o tamanho do corpus e uma questao menos relevante, 
enquanto que a representatividade merece mais atenc;ao. 

Os corpus lingiiistas aceitam duas dimens6es importantes de re
presentatividade no delineamento de urn corpus (Biber, 1993: 243). 
Primeiro, urn corpus deve incluir "o espectro de distribuic;6es lingiiisti
cas em uma linguagem" (1993: 243)- por exemplo, urn espectro 
abrangente de construc;6es gramaticais. 0 que exatamente constitui 
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"0 espectro de distribuic,;6es lingiiisticas" e algo dificil de determinar a 
priori, mas pode-se dizer que essa afirmac,;ao se refere a soma total do 
conhecimento empiricamente estabelecido e diacronicamente acu
mulado que os gramaticos que trabalham tern de uma linguagem par
ticular - em outras palavras, o material a respeito do qual a maioria 
dos lingiiistas concordaria que devesse ser coberto por uma ampla 
gramatica de ingles, como a de Quirketal. (1985). Esta variac,;ao inter
na da linguagem e chamada de variac,;ao tipo, ou dialetica. 

Em segundo lugar, urn corpus deve incluir urn suficiente espectro 
de texto dentro da populac,;ao alvo, onde esta e compreendida como 
significando uma colec,;ao de materiais textuais demarcada, isto e, ri
gidamente definida, a partir de diferentes contextos. Estas variac,;6es 
sao tambem chamadas de registros, generos ou func,;6es, e diferem 
de acordo com variaveis situacionais e temitticas. Isso exige uma re
flexao cuidadosa. A escolha da populac,;ao alvo depende dos objeti
vos da pesquisa de alguem: urn lingiiista que esta interessado no de
senvolvimento da linguagem construira urn corpus de urn modo dife
rente de alguem que quer estudar, digamos, a variac,;ao dialetica (ver 
Aston & Burnard, 1998: 23). A classificac,;ao de registros ou func,;6es 
de fala que possam canter variac,;ao interna e uma questao de per
cepc,;ao lingiiistica e de intuic,;ao: a questao se apresenta a partir de 
como alguem decide se a populac,;ao desejada e ou nao suficiente
mente diversa. Atkins et al. ( 1992: 7) assinala que o espectro de tipos 
de texto que estao a escolha e aberto, assim como culturalmente es
pecifico. Por exemplo, poder-se-ia imaginar que alguem, ao cons
truir urn corpus representativo de uma sociedade onde a religiao de
sempenha urn papel crucial, queira incluir serm6es, enquanto que 
em outros corpora esta categoria possa ser de interesse bern menor. 
Ao final, as decis6es sabre que tipos de texto devem ser inclufdos e 
quais devem ser excluidos de urn corpus sao arbitrarias. 

Corpora amplos, de prop6sitos gerais, diferem na taxonomia dos 
textos que eles incluem, e esta variedade reflete seus objetivos dife
rentes. 0 Brown Corpus definiu como populac,;ao alvo para material 
escrito todos os textos impressos e publicados nos Estados Unidos 
em 1961, incluindo 15 generos de texto, com subgeneros. Urn exem
plo de genera de texto seria "ciencia aprendida" e urn subgenera 
dele poderia ser "ciencias naturais". Outro exemplo de genera de 
texto poderia ser "lingua gem jornalistica", com "comentarios espor
tivos" como urn possivel subgenera. As amostras foram escolhidas de 
uma lista de todos os itens da Biblioteca da University Brown e do 
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Providence Athenaeum, publicados em 1961. 0 levantamento do 
English Usage Corpus na University College London, que data apro
ximadamente do mesmo perfodo que o Brown Corpus, tern como sua 
popula<_;ao alva o ingles falado e escrito de adultos com instru<_;ao 
(ver Figura 2.1). 

Ainda mais no que diz respeito a corpora que tern como objetivo 
representar uma linguagem particular como urn todo, deve-se dei
xar clara que, para a pesquisa lingi.iistica, urn corpus construido pro
porcionalmente, isto e, seguindo urn racional de amostragem alea
t6ria fundamentada em todo o emprego da linguagem, nao seria 
adequado. Tal corpus consistiria, predominantemente, da lingua
gem falada, porque uma estimativa de 90 par cento de toda lingua gem 
produzida e conversacional (Biber, 1993: 24 7). Ao contnirio, os lin
gi.iistas exigem urn espectro de amostras de usa da linguagem que 
sao suficientemente diversas, e contem o espectro completo de es
truturas gramaticais. Desse modo, alem das amostras da conversa
<_;ao, deveria haver amostras do material que nao e produzido em 
grandes quantidades, como, par exemplo, a linguagem cientffica al
tamente tecnica (ver Figura 2.1). A constru<_;ao de urn corpus lingi.iis
tico e altamente superseletivo de certas fun<_;6es da fala e generos de 
texto, devido a sua significancia em manifestar urn tipo de variedade 
espedfico. Os lingi.iistas levam em considera<_;ao o fato raro, enquan
to que a amostragem representativa sugere que ele seja ignorado. 

0 paradoxa do corpus te6rico 

No delineamento do corpus, os generos e fun<;6es do texto e da 
fala sao organizados a partir do que parecem ser fundamentos intui
tivos. Josef Schmied, urn corpus lingi.iista alemao, chamou a is to de 
"paradoxa do corpus te6rico": 

De um lado, um corpus e mais representativo do uso da lingua
gem em uma comunidade, se suas subdivisoes refletem todas as va
riaveis que determinam a variaftio da linguagem nessa comunida
de; de outro lado, n6s necessitamos de resultados de um corpus re
presentativo, a Jim de determinar estas variaveis empiricamente 
( 1996: 192). 

A fim de remediar tal problema, o delineamento do corpus e vis to 
par Biber como urn processo dclico (ver Figura 2.2), pais nao se 
pode determinar a priori com que se parecera urn corpus representa
tivo. Com outras palavras, a constru<_;ao de corpora sucessivos com urn 
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enfoque particular deve levar a algo parecido a urn padrao indus
trial para se ter urn "corpus equilibrado". Para Atkins et al. ( 1 992), urn 
corpus equilibrado e elegantemente preparado a partir de uma re
consulta multipla ao usmirio, de tal modo que origine urn modelo 
manejavel do materiallingiiistico em escala reduzida. Equilibrar sig
nifica que sucessivas correc;;6es sao implementadas, a fim de com
pensar pelos vieses que vao sendo identificados. Urn processo dclico 
vira trazer o reconhecimento devido a duas regras da construc;;ao do 
corpus. Biber observa que a variac;;ao externa precede a percepc;;ao da 
variac;;ao interna e deste modo a construc;;ao do corpus deve comec;;ar 
de diferentes contextos (Regra 1). De acordo com Atkins et al., o ob
jetivo e maximizar a variedade diah~tica interna, atraves da extensao 
das func;;6es, registros ou generos que estao sendo considerados (Re
gra 2). Urn corpus esta equilibrado quando esforc;;os adicionais acres
centam pouca variancia dialetica. 0 problema e determinar estas va
riac;;6es externas que acrescentam algo significativo ao tipo de varie
dade interna. 

lnvestigac;ao ---l)llo~Delineamento __..Compilac;ao de ~lnvestigac;ao 
empfrica piloto e do corpus porc;ao do corpus empfrica 
analise te6rica 

Figura 2.2- Delineamento do corpus como um processo ciclico (Biber, 1993: 256). 

Urn padrao posterior de construc;;ao de corpus pode incluir docu
mentac;;ao dos melhoramentos dclicos, urn trabalho que leve a uma 
taxonomia padrao de textos e de situac;;6es de fala, e convenc;;6es 
para assinalar os textos-sfmbolo selecionados e exemplos de fala 
com c6digos padrao. A transparencia nao mudara a arbitrariedade 
inevitavel na selec;;ao, mas a trara a luz do dia, de tal modo que possa
mos evitar acusac;;6es falsas e sugerir melhoramentos posteriores 
(Atkins et al., 1 992). 

Corpora nas ciencias sociais 

A questao que surge agorae o que podemos aprender dos lin
giiistas ao pensar sobre como selecionar dados para a pesquisa quali
tativa. Corpus nao e urn termo tecnico que seja amplamente empre
gado na metodologia das ciencias sociais. A medida que a pesquisa 
qualitativa vai ganhando magnitude crftica, a selec;;ao das entrevis-
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tas, dos textos e de outros materiais exige urn tratamento mais siste
matico comparavel ao da pesquisa por levantamento. 

Devemos distinguir corpora para prop6sitos gerais, de corpora t6-. 
picos. Urn corpus para prop6sitos gerais e delineado, tendo em menJ 
te urn espectro amplo de quest6es de pesquisa, e serve como urn re
curso no seu sentido mais amplo. A maior parte dos corpora lingiiisti
cos de larga escala e projeto deste tipo. A julgar pelo esfor~o empre
gado, estes corpora sao recursos comparaveis ao censo feito de 10 em 
10 anos, ou ao levantamento anual da for~a de trabalho realizada em 
muitos paises. 

Cole~6es de arquivos se constituem em corpora de pesquisa para 
prop6sitos gerais. Podemos pensar nas muitas bibliotecas nacionais 
que possuem cole~6es completas de jornais e revistas publicados 
neste pafs, em papel e/ou microfichas. A British Newspaper Library 
de Londres armazena todos os jornais diarios e semanais, impressos 
nas Ilhas Britanicas, desde 0 infcio do seculo dezenove. NOS ultimos 
anos, tiveram infcio servi~os que fornecem diariamente cole~6es 
completas do que e publicado emjornais, como a IT-Profile ou Reu
ters, ou com CD-ROM regular atualizado, diretamente das publica
~6es dos jornais. Muitas destas fontes sao praticamente completas e 
estao registradas, prestando-se assim a uma amostragem represen
tativa, ate mesmo estritamente aleat6ria. A analise de conteudo clas
sica faz born uso desses desenvolvimentos. 

Urn corpus t6pico e planejado para urn fim estritamente definido 
de pesquisa; ele pode tornar-se urn recurso geral de investiga~ao 
para analise secundaria. Muita pesquisa social com base em textos 
ou entrevistas e deste tipo. Urn exemplo de corpus t6pico eo Ulm 
Texbank (Mergenthaler & Kaechele, 1988). A cole~ao inclui trans
cri~6es literais de mais de 8000 sess6es de psicoterapia, a partir de 
mais de 1000 pacientes e ao redor de 70 terapeutas da Alemanha, 
Austria, Sui~a e dos Estados Unidos. Ela foi planejada como urn re
curso para pesquisa psicoterapica, para estudar a dinamica da inte
ra~ao e da experiencia. Embora a maior parte do material seja de 
orienta~ao psicanalftica, nem todos OS relatos 0 sao. Psicoterapia e 
uma forma particular de intera~ao humana que se da em todo o 
mundo, e neste corpus a representatividade nao e urn prindpio de 
sele~ao de dados: tal racional teria de considerar centros mundiais 
urbanos de atividades psicoterapicas, tais como Nova Iorque, Zuri
que, Viena e Buenos Aires, como locais de amostragem. Ao contra
rio, os criterios que guiaram a sele~ao sao a orienta~ao terapeutica 
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(registro 1 ), a diagnose do paciente (registro 2), o sucesso do trata
mento (registro 3), e urn minimo de dura<_;ao de 300 a 500 horas (re
gistro 4). A sele<;ao tern como objetivo equilibrar diferentes registros e 
possibilitar uma pesquisa comparativa. Ela nao pretende ser repre
sentativa, nem com respeito a distribui<;ao do sucesso ou fracasso na 
vida concreta, nem com respeito as 600 diferentes escolas de terapia, 
mas pretende ter suficientes exemplos entre os 34 tipos de texto que 
se relacionem com intera<;6es terapeuticas. 0 foco de analise e a ativi
dade verbal, as express6es das varias formas de emotividade durante 
o curso da terapia. 0 objetivo e relacionar uma diagnose particular 
inicial e subseqiientes padr6es de dinamica verbal com os resultados 
da terapia. 0 corpus e projetado no sentido de maximizar a variedade 
interna de dinfnnica verbal durante as sess6es, confrontada com os re
gistros externos da orienta<_;ao do terapeuta, a diagnose, o resultado 
da terapia e a dura<_;ao do tratamento (Mergenthaler, 1996). 

Como construir urn corpus nas ciencias sociais 

Os lingiiistas e os pesquisadores qualitativos enfrentam o "para
doxa do corpus te6rico". Eles come<_;am a estudar as variedades nos 
temas, opini6es, atitudes, estere6tipos, cosmovis6es, comportamen
tos e praticas da vida social. Contudo, como essas variedades sao ain
da desconhecidas, e por isso tambem nao se sabe sua distribui<_;ao, os 
pesquisadores nao podem conseguir uma amostragem de acordo 
com urn racional de representatividade. Mas os paradoxos muitas 
vezes se resolvem quando n6s recorremos ao tempo. Os lingiiistas 
sugerem urn procedimento por etapas: a) selecionar preliminar
mente; b) analisar essa variedade; c) ampliar o corpus de dados ate 
que nao se descubra mais variedade. 

Em outras palavras, eles concebem o corpus como urn sistema que 
cresce. Esta e a primeira li<;ao para a sele<_;ao qualitativa: 

Regra 1 - Proceder por etapas: selecionar; analisar; selecionar de 
novo. 

Relevancia, homogeneidade, sincronicidade 

As sugest6es de Barthes (1967: 95s) para o delineamento do cor
pus podem ser uteis para a sele<_;ao qualitativa: relevancia, homoge
neidade, sincronicidade. Primeiramente, os assuntos devem ser teo
ricamente relevantes, e devem ser coletados a partir de urn ponto de 
vista apenas. Os materiais em urn corjJus tern apenas urn foco temati-
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co, apenas urn tema espedfico. Por exemplo, urn estudo de noticias 
sobre ciencia e tecnologia exige urn corpus de itens noticiosos que se 
refira a ciencia e a tecnologia, e isso exclui todos os outros itens noti
ciosos. E urn problema diferente de determinar a propon_;ao de noti
cias sobre ciencia entre todas as noticias: isto exigiria uma amostra 
representativa de todas as noticias. Embora este criterio pare<_;a trivi
al, ele serve como urn alerta para ser levado em considera<_;ao e que 
pode servir para a sele<_;ao. 

Em segundo lugar, os materiais de urn corpus devem ser tao ho
mogeneos quanto possfvel. Isto se refere a substancia material dos 
dados. Materiais textuais nao devem ser misturados com imagens, 
nem devem os meios de comunica<_;ao ser confusos; transcri<_;6es de 
entrevistas individuais nao devem ser juntadas a transcri<_;6es de en
trevistas com grupos focais. Imagens, textos e entrevistas individuais 
e com grupos focais podem ter aver com partes do mesmo projeto 
de pesquisa; mas devem, contudo, ser separados em corpora diferen
tes para compara<_;ao. 

Em terceiro lugar, urn corpus e uma interse<_;ao da hist6ria. A 
maioria dos materiais tern urn ciclo natural de estabilidade e mudan
<_;a. Os materiais a serem estudados devem ser escolhidos dentro de 
urn ciclo natural: eles devem ser sincronicos. 0 ciclo normal da mu
dan<_;a ira definir o intervalo de tempo dentro do qual urn corpus de 
materiais relevantes e homogeneos deve ser selecionado. Por exem
plo, padr6es familiares tern probabilidade de permanecerem esta
veis por uma ou duas gera<_;6es; modas no vestir mudam a cada ano; 
polfticas editoriais de jornais e televisao podem ter urn ciclo de pou
cos anos; opini6es tern urn ciclo curto, de dias ou semanas. Para a 
constru<_;ao de urn corpus, muitos materiais dentro de urn ciclo ape
nas, sao preferfveis a urn tipo de material que passou por varios ci
clos. Mudan<_;as atraves dos ciclos sao estudadas comparando dois 
corpora, nao dentro de urn (mico ciclo. 

Saturafiio 

U m procedimento para se superar o paradoxa do corpus te6rico 
e mostrado na Figura 2.3. 0 espa<_;o social e desdobrado em duas di
mens6es: estratos ou fun<_;6es, e representa<_;6es. A dimensao hori
zontal abrange os estratos sociais, fun<_;6es e categorias que sao co
nhecidos e sao quase que parte do senso comum: sexo, idade, ativi
dade ocupacional, urbano/rural, nfvel de renda, religiao e assim por 
diante. Estas sao as variaveis segundo as quais os pesquisadores so-
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ciais geralmente segmentam a popula~ao; elas sao externas ao feno
meno concreto em questao. 0 principal interesse dos pesquisadores 
qualitativos e na tipifica~ao da variedade de representa~6es das pes
soas no seu mundo vivencial. As maneiras como as pessoas se relacio
nam com os objetos no seu mundo vivencial, sua rela~ao sujeito-obje
to, e observada atraves de conceitos tais como opini6es, atitudes, sen
timentos, explica~6es, estere6tipos, cren~as, identidades, ideologias, 
discurso, cosmovis6es, habitos e praticas. Esta e a segunda dimensao, 
ou dimensao vertical de nosso esquema. Esta variedade e desconheci
da e merece ser investigada. As representa~6es sao relac;6es sujei
to-objeto particulares, ligadas a urn meio social. 0 pesquisador quali
tativo quer entender diferentes ambientes sociais no espac;o social, ti
pificando estratos sociais e func;6es, ou combinac;6es deles,juntamen
te com representac;6es espedficas. Os ambientes sociais ocupam urn 
espac;o social e podem ter urn projeto de interesse e de investimento 
comuns que justifique suas representac;6es espedficas. A variedade 
externa e interna, os estratos e as representac;6es podem se correlacio
nar, mas nao e necessario. Existem ambientes sociais velhos e novos 
que estao emergindo em uma sociedade dinamica. Isto exige uma 
imaginac;ao sociol6gica e urn conhecimento hist6rico para se reco
nhecer novos ambientes sociais, e para identificar os ambientes tra
dicionais que produzem diferenc;as com respeito a representac;ao de 
urn novo problema na sociedade (Bauer & Gaskell, 1999) . 

Representac;oes 
(desconhecidas) 

Variedades de: 
crenc;as, atitudes, 
opini6es, 
estere6tipos, 
ideologias, 
cosmovis6es, 
habitos, pniticas 

Estratos sociais, func;oes e categorias (conhecidos) 

Ambientes tipificados 
combinando representac;6es, 
esu·atos sociais e func;6es 

Figura 2.3 -As duas dinzensoes do espafo social: estratos e representafoes. 
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Para selecionar pessoas a serem entrevistadas ou documentos 
para uma pesquisa qualitativa, n6s escolhemos individuos e fontes 
de acordo com criterios externos: estratos sociais, fun«;6es e catego
rias. Por exemplo, podemos convidar entrevistados para urn estudo 
com grupo focal sobre temas referentes a moralidade da clonagem 
humana por sexo, idade e educa«;ao. 0 foco de investiga«;ao, contu
do, nao e a diferen«;a entre sexos ou idade dos grupos, mas a varie
dade de temas eticos e sua estrutura argumentativa. Em outras pala
vras, a pesquisa qualitativa tende a maximizar a variedade do feno
meno desconhecido, neste caso OS temas etiCOS referentes a dona
gem. Isto e diferente da pesquisa de levantamento por amostragem: 
ali as opini6es e atitudes sao esquematizadas a priori nas perguntas e 
comparadas com estratos conhecidos de pessoas. Por exemplo, a 
pesquisa ira mostrar as diferen«;as nas opini6es conforme os niveis 
de educa«;ao, sexo ou idade. Seguindo essas considera«;6es, formula
mos mais tres regras: 

Regra 2 - N a pesquisa qualitativa, a variedade de estratos e fun«;ao 
precede a variedade de representa«;6es. 

Regra 3 -A caracteriza«;ao da variedade de representa«;6es tern prio
ri dade sobre sua ancoragem nas categorias existentes de pessoas. 

Regra 4 - Maximizar a variedade de representa«;6es, ampliando o 
espectro de estratos/fun«;6es em considera«;ao. 

Uma implica«;ao destas regras pode ser que certos estratos sao 
propositadamente superselecionados, de tal modo que urn grupo 
particular, que apresenta vis6es complexas, pode receber uma aten
«;ao desproporcional na investiga«;ao. Se, por exemplo, nas discuss6es 
de grupos focais sobre clonagem humana, as mulheres mostram mui
to mais preocupa«;ao e diversidade de pontos de vistas, o pesquisador 
nao hesitara explorar diferentes estratos e fun«;6es entre as mulheres 
apenas - por exemplo, com ou sem filhos, conforme sua religiao, etc. 
Poder-se-a ignorar o fato de que o corpus seja composto mais por falas 
de mulheres do que de homens. Contudo, para evitar conclus6es 
equivocadas, todo julgamento sobre a distribui«;ao de opini6es devera 
ser evitado. Apenas uma amostragem representativa de opini6es nos 
permitira descrever conclusivamente a distribui«;ao de opini6es. N es
te sentido, a constru«;ao do corpus ajuda a tipificar representa«;6es des
conhecidas, enquanto que em contrapartida a amostragem represen
tativa descreve a distribui«;ao de representa«;6es ja conhecidas na so-
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ciedade. Ambos os racionais devem ser distinguidos com cuidado a 
fim de evitar confusao e conclus6es falsas. 

A fim de superar o paradoxo da construc;ao do corpus inicial, a 
pesquisa comec;a com os estratos e func;6es externas (Regra 2). Na 
pesquisa com grupos focais, poder-se-a considerar grupos de idade, 
ou estratos a partir da educac;ao, a partir de uma intuic;ao inicial so
bre o que poderia se constituir em uma diferenc;a com respeito a de
terminado tema. Os pesquisadores, contudo, devem estar bern aten
tos em nao confiar apenas em suas intuic;6es, quando eles segmen
tam o espac;o social. Precisam manter a mente aberta para estratos e 
distribuic;6es funcionais posteriores, que podem nao ser 6bvias num 
primeiro momento. Podem comec;ar pelo sexo, idade e educac;ao, 
mas podem precisar levar em considerac;ao a etnia, a religiao, as di
vis6es urbano/rural a fim de identificar e maximizar a variedade nas 
representac;6es das pessoas sobre determinado tema. Aqui a lei da 
diminuic;ao de retornos pode ser aplicada: acrescentar mais estratos 
pode fazer apenas uma pequena diferenc;a com respeito a represen
tac;6es adicionais. Quando isso acontece, o corpus esta saturado. A 
Regra 1 estipula que a selec;ao para pesquisa qualitativa e urn proces
so ciclico, e urn processo dclico requer urn criterio para finalizar, se
nao 0 projeto de pesquisa nao teria fim. SaturafiiO e 0 criterio de fi
nalizac;ao: investigam-se diferentes representac;6es, apenas ate que a 
inclusao de novos estratos nao acrescente mais nada de novo. Assu
me-se que a variedade representacional e limitada no tempo e noes
pac;o social. A identificac;ao de mais variedade iria acrescer despro
porcionalmente os custos do projeto; entao o pesquisador decide 
parar de investigar novos estratos. Os perigos deste criterio sao os 
maximos locais: pode acontecer o caso em que falar com alguem em 
urn bar publico nao traz nenhuma faceta nova ao assunto em ques
tao; contudo, indo para urn bairro diferente, ou saindo da cidade, 
isto pode se dar. Os pesquisadores vivem em urn mundo vivencial; e 
eles devem se perguntar se a variedade que descobriram cobre seu 
espac;o local ou urn espac;o mais amplo. 

Tamanho do corpus 

Pouco pode ser dito sobre o tamanho dos corpora para pesquisa 
qualitativa. Devemos considerar o esforc;o envolvido na coleta de da
dos e na analise, o numero de representac;6es que se quer caracteri
zar, e alguns requisitos mfnimos e maximos, por exemplo na analise 
automatica do texto, como criterios para o tamanho de urn corpus. 
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A maioria das limita<;6es provem do esfor<;o que e exigido para 
se fazer urn grande numero de grupos focais, ou entrevistas em pro
fundidade, ou para coletar documentos. 0 tempo disponivel para se 
fazer essas entrevistas, e para analisa-las, sera a primeira restri<;ao 
sobre o tamanho do corpus. Pesquisa qualitativa que envolve uma 
grande quantidade de material foi corretamente identificada como 
urn "incomodo atrativo" (Miles, 1979). Os pesquisadores coletam fa
cilmente muito mais material interessante, do que aquele com que 
poderiam efetivamente lidar, dentro do tempo de urn projeto. Isto 
leva a queixa comum de que o projeto termina sem que o material 
tenha sido analisado com alguma profundidade. Isto tambem resul
ta na cria<;ao de "por6es de dados": materiais coletados, mas nunca 
de fato analisados. Uma avalia<;ao seria dos procedimentos referen
tes ao tempo exigido para sele<;ao e analise ira aumentar o realismo 
de muitos pesquisadores. 

Quanto mais representa<;6es o pesquisador espera sobre urn tema 
espedfico, mais diferentes estratos e fun<;6es de pessoas, ou materiais, 
necessitam ser explorados, e maior o corpus. 0 pesquisador tera de 
decidir estudar uma ou mais representa<;6es em detalhe. Do mesmo 
modo, se for levada em considera<;ao a analise automatica do texto, 
incluindo a aplica<;ao de procedimentos estatisticos, isso pode exigir 
urn numero minima de palavras num corpus para alcan<;ar resulta
dos confiaveis. Por exemplo, ALCESTE (ver Kronberger & Wagner, 
cap. 17 neste volume) exigira urn texto com no minima 10.000 pala
vras. Tais procedimentos podem tam bern colocar urn limite maximo 
no tamanho do corpus, alem do qual os procedimentos ou nao irao 
funcionar, ou necessitarao urn longo periodo de tempo. 

Padroes bdsicos na construfiiO do corpus e no relat6rio 

Como no corpus lingiiistico, devemos renunciar a qualquer es
peran<;a de se conseguir urn corpus totalmente representativo, para 
prop6sitos gerais, com respeito a urn t6pico. Uma multidao de t6-
picos corpora podem emergir de uma pratica florescente de pesqui
sa qualitativa. 0 problema surge na maneira como tornar esses ma
teriais comparaveis e acessiveis para uma analise secundaria. Uma 
maneira de prosseguir nessa dire<;ao eo desenvolvimento de orien
ta<;6es para a constru<;ao de corpus e para os relat6rios. A pesquisa 
de levantamento desenvolveu e elaborou padr6es de como relatar 
procedimentos de amostragem representativa, e padr6es analogos 
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podem ser necessarios para a pesquisa qualitativa. Tais padr6es 
podem incluir: 

• uma descri<_;ao da essencia dos materiais implicados: texto, 
imagem, sons, etc.; 

• uma caracteriza<_;ao do t6pico de pesquisa, por exemplo, pro
blemas eticos com respeito a clonagem humana; 

• urn relat6rio sabre as modalidades da amplia<_;ao gradual do 
corpus aberto; 

• os estratos sociais, as fun<_;6es e as categorias que foram empre
gadas no inicio; 

• os estratos sociais, as fun<_;6es e as categorias que foram acres-
centadas posteriormente; 

• a evidencia para a satura<_;ao; 

• a dura<_;ao dos ciclos na coleta de dados; 

• o local da coleta de dados. 

Na verdade, o ESRC Data Archive da Essex University (Heaton, 
1998; ou ESRC em http://www.essex.ac.uk/qualidat/) ja iniciou a 
construir urn arquivo para pesquisa qualitativa para o qual sao exigi
dos padr6es de relat6rio, e que protege a privacidade dos informan
tes - uma questao que e muito delicada na pesquisa qualitativa. 

Passos na construc;;ao de urn corpus 

1. Decida a area do t6pico, e leve em considera<_;ao as quatro regras 
da constru<_;ao de urn corpus: 

Regra 1- Caminhe por etapas: selecionar; analisar; selecionar 
de novo. 

Regra 2- Na pesquisa qualitativa, a variedade de estratos e fun
<_;ao precede a variedade das representa<_;6es. 

Regra 3 - A caracteriza<_;ao da variedade das representa<_;6es 
tern prioridade sabre sua ancoragem em categorias de pes
soas existentes. 

Regra 4- Maximizar a variedade de representa<_;6es ampliando 
o espectro de estratos/fun<_;6es em considera<_;ao. 

-61-



PESQUISA QUALITATIVA COM TEXTO, IMAGEM E SOM 

2. Leve em considera~ao o espa~o social bidimensional: estratos e 
fun~6es; e representa~6es do t6pico. Liste o maior numero possf
vel de estratos e fun~6es. 

3. Explore as representa~6es do t6pico, come~ando com urn ou1 

dais estratos ou fun~6es. 

4. Decida se esses estratos tern possibilidade de dar conta da varie
dade de representa~6es, ou se estratos ou fun~6es sociais adicio
nais devem ser pesquisados. 

5. Amplie o corpus adequadamente. Confira se voce conseguiu uma 
variedade saturada. Que estratos nao foram considerados? 

6. Fa~a a analise finale revise o espa~o social a luz dos achados, ere
late seus achados; ou siga urn procedimento cfclico, retornando a 
etapa 4 
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ENTREVISTAS INDIVIDUAlS E GRUPAIS 

George Gaskell 

Palavras-chave: entrevista com grupos focais; moderador; dina
mica do grupo; materiais de estimulo; entrevista individual em 
profundidade; t6pico guia. 

Este capitulo e uma especie de reflexao pessoal sobre os 25 anos 
de pesquisa qualitativa, e se fundamenta em varios cursos de treina
mento e em conferencias nas quais participei. E uma tentativa de 
analisar logicamente o conhecimento tacito que alguem desenvolve 
a partir de urn sem numero de projetos. Embora as discuss6es con
ceptuais se refiram principalmente a pesquisa psicossocial, espe
ra-se que os que possuam outras convio;6es sociais cientificas encon
trem uma ajuda de valor pratico. 

0 objetivo deste capitulo e fornecer tanto uma fundamenta<;ao 
te6rica quanto uma orienta<;ao pratica para a pesquisa qualitativa. 
Aqui, pesquisa qualitativa se refere a entrevistas do tipo semi-estru
turado com urn unico respondente (a entrevista em profundidade), 
ou com urn grupo de respondentes (o grupo focal). Essas formas de 
entrevista qualitativa podem ser distinguidas, de urn lado, da entre
vista de levantamento fortemente estruturada, em que e feita uma 
serie de quest6es predeterminadas; e de outro lado, distingue-se da 
conversa<;ao continuada menos estruturada da observa<;ao partici
pante, ou etnografia, onde a enfase e mais em absorver o conheci
mento local e a cultura por urn periodo de tempo mais longo do que 
em fazer perguntas dentro de urn periodo relativamente limitado. 

Nas ciencias sociais empiricas, a entrevista qualitativa e uma meto
dologia de coleta de dados amplamente empregada. Ela e, como es-
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creveu Robert Farr (1982), "essencialmente uma tecnica, ou metodo, 
para estabelecer ou descobrir que existem perspectivas, ou pontos de 
vista sobre os fatos, alem daqueles da pessoa que inicia a entrevista". 

0 primeiro ponto de partida e 0 pressuposto de que 0 mundo so
cial nao e urn dado natural, sem problemas: ele e ativamente cons
trufdo por pessoas em suas vidas cotidianas, mas nao sob condic;:oes 
que elas mesmas estabeleceram. Assume-se que essas construc;:6es 
constituem a realidade essencial das pessoas, seu mundo vivencial. 
0 emprego da entrevista qualitativa para mapear e compreender o 
mundo da vida dos respondentes e o ponto de entrada para o cien
tista social que introduz, entao, esquemas interpretativos para corn
preender as narrativas dos atores em termos mais conceptuais e abs
tratos, muitas vezes em relac;:ao a outras observac;:6es. A entrevista 
qualitativa, pois, fornece os dados basicos para o desenvolvimento e 
a compreensao das relac;:6es entre os atores sociais e sua situac;:ao. 0 
objetivo e uma compreensao detalhada das crenc;:as, atitudes, valores 
e motivac;:6es, em relac;:ao aos comportamentos das pessoas em con
textos sociais especfficos. 

Usos da entrevista qualitativa 

A compreensao dos mundos da vida dos entrevistados e de gru
pos sociais especificados e a condic;:ao sine qua non da entrevista qua
litativa. Tal compreensao podera contribuir para urn numero de di
ferentes empenhos na pesquisa. Podera ser urn fim em si mesmo o 
fornecimento de uma "descric;:ao detalhada" de urn meio social espe
cffico; pode tambem ser empregada como uma base para construir 
urn referencial para pesquisas futuras e fornecer dados para testar 
expectativas e hip6teses desenvolvidas fora de uma perspectiva teo
rica especffica. 

Alem dos objetivos amplos da descric;:ao, do desenvolvimento 
conceptual e do teste de conceitos, a entrevista qualitativa pode de
sempenhar urn papel vital na combinac;:ao com outros metodos. Por 
exemplo, intuic;:oes provindas da entrevista qualitativa podem me
lhorar a qualidade do delineamento de urn levantamento e de sua 
interpretac;:ao. A fim de construir quest6es adequadas, e necessaria 
avaliar tanto os interesses quanto a linguagem do grupo em foco. Do 
mesmo modo, a pesquisa de levantamento muitas vezes apresenta 
resultados e surpresas que necessitam de ulterior investigac;:ao. Aqui, 
a compreensao em maior profundidade oferecida pela entrevista 
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qualitativa pode fornecer informac;ao contextual valiosa para ajudar 
a explicar achados espedficos. 

A versatilidade e valor da entrevista qualitativa sao evidenciados 
no seu emprego abrangente em muitas disciplinas sociais cientificas 
e na pesquisa social comercial, nas areas de pesquisa de audiencia da 
midia, relac;oes publicas, marketing e publicidade. 

Prepara~ao e planejamento 

Nesta sec;ao, sao introduzidos alguns aspectos centrais da entre
vista individual e grupal. Estes aspectos incluem a preparac;ao e o 
planejamento, a selec;ao dos entrevistados, e uma introduc;ao as tec
nicas de entrevista individuais e grupais. Assume-se aqui que o pes
quisador, ou ja tenha desenvolvido urn referencial te6rico ou concei
tual que guiara sua investigac;ao e identificado os conceitos centrais e 
os temas que deverao ser vistas na pesquisa, ou tenha se decidido a 
trabalhar dentro do referencial da Teoria Fundamentada (Grounded 
Theory - Glaser & Strauss, 1967). De acordo com esta escolha, duas 
quest6es centrais devem ser consideradas, antes que qualquer forma 
de entrevista: o que perguntar (a especificac;ao do t6pico guia) e a 
quem perguntar (como selecionar os entrevistados). 

0 t6pico guia 

0 t6pico guia e parte vital do processo de pesquisa e necessita 
atenc;ao detalhada. Por detras de uma conversac;ao aparentemente 
natural e quase casual encontrada na entrevista bem-sucedida, esta 
urn entrevistador muito bern preparado. Se forem feitas perguntas 
inadequadas, entao nao apenas foi desperdic;ado o tempo do entre
vistado, mas tambem o do entrevistador. E fundamental colocar tem
po e esforc;o na construc;ao de urn t6pico guia, e e provavel que se te
nha de fazer varias tentativas. Em sua essencia, ele e planejado para 
dar conta dos fins e objetivos da pesquisa. Ele se fundamentara na 
combinac;ao de uma leitura crftica da literatura apropriada, urn reco
nhecimento do campo (que podera incluir observac;oes e/ou algumas 
conversac;oes preliminares com pessoas relevantes), discussoes com 
colegas experientes, e algum pensamento criativo. Como ideal, o to
pica guia deveria caber em uma pagina. Ele nao e uma serie extensa 
de perguntas espedficas, mas ao contrario, urn conjunto de titulos de 
paragrafos. Ele funciona como urn lembrete para o entrevistador, 
como uma salvaguarda quando der urn "branco" no meio de uma en-

-66-

... ' .... '' ...... . 

trevista, urn sinal de 
ro de minutos e fixa 
damento do tempot 
ferencial facil e coni 
gressao 16gica e plat 
t6pico guia e desemll 
dor de que questoes 
tadas em uma lingt131 
tados ao entrevistad 
preliminar para a ;u: 

0 t6pico guia e. 
nos devemos tornar 
pendesse s6 disso. C 
cientffica para percc 
que nao poderiam e: 
tiva anterior, apareo 
do guia para subseq 
que uma serie de em 
tavam anteriormenll: 
podem se tornar de! 
cas, ou porque os en 
bre eles. Finalmente 
dor pode criar algrn 
rente de investigac;3 
bern preparado no i: 
flexibilidade. Uma t 
ser plenamente doa 

Sele(iio dos entrevistac. 

0 termo "selec;ac 
tragem". lsto porqu 
tac:;oes dos levantan 
uma amostra estati~ 
dem ser generalizac 
de. Na pesquisa qua 
guir os procedimen 
rode raz6es. 

Primeiramente, 
amostra aleat6ria de: 



JO, IMAGEM E SOM .. ' ..... 

ootcxtual valiosa para ajudar 

upulitali\-a sao evidenciados 
5disciplinas sociais cientificas 
5clrpesquisa de audiencia da 
p.hlicidade. 

IID~D de pesquisa e necessita 
0Jifietsa9io aparentemente 

.,..oisla bem-sucedida, esta 
Sr forem feitas perguntas 

!llla.lil;;ado o tempo do entre-
_f.fimdamental colocar tem

im J:Uia. e e prod vel que se te
l• -.w:~a ele e planejado para 
~ £le se fi.mdamentara na 
liuana apropriada, urn reco
..... obsen-ac;5es e/ou algumas 
~ Tdrr.mtes), discuss6es com 
~ aiatn-o. Como ideal, o t6-
.._ & n3o e uma serie extensa 
ADo. um con junto de titulos de 
laulaete para o entrevistador, 
a'"'branco- no meio de uma en-

i$l!$llli! I Iii"'" 

3. ENTREVISTAS INDIVIDUAlS E GRUPAIS 

trevista, urn sinal de que ha uma agenda a ser seguida, e (se urn mime
rode minutos e fixado a cada paragrafo) urn meio de monitorar o an
damento do tempo da entrevista. Urn born t6pico guia ira criar urn re
ferencial facil e confortavel para uma discussao, fornecendo uma pro
gressao 16gica e plausivel atraves dos temas em foco. A medida que o 
t6pico guia e desenvolvido, ele se torna urn lembrete para 0 pesquisa
dor de que quest6es sabre temas sociais cientificos devem ser apresen
tadas em uma linguagem simples, empregando termos familiares adap
tados ao entrevistado. Finalmente, ele funciona como urn esquema 
preliminar para a analise das transcri~6es. 

0 t6pico guia e, contudo, como sugere o titulo, urn guia, e nao 
nos devemos tornar escravos dele, como se o sucesso da pesquisa de
pendesse s6 disso. 0 entrevistador deve usar sua imagina~ao social 
cientifica para perceber quando temas considerados importantes e 
que nao poderiam estar presentes em urn planejamento ou expecta
tiva anterior, aparecerem na discussao. Isto deve levar a modifica~ao 
do guia para subseqi.ientes entrevistas. Do mesmo modo, a medida 
que uma serie de entrevistas for acontecendo, alguns t6picos que es
tavam anteriormente na fase de planejamento, considerados centrais, 
podem se tornar desinteressantes, ate mesmo devido a raz6es te6ri
cas, ou porque os entrevistados tern pouca coisa ou nada a dizer sa
bre eles. Finalmente, a medida que o estudo progride, o entrevista
dor pode criar algumas hip6teses, exploradas com uma forma dife
rente de investiga~ao. Em sintese, embora o t6pico guia deva ser 
bern preparado no inkio do estudo, ele deve ser usado com alguma 
flexibilidade. Uma coisa importante: todas estas mudan~as devem 
ser plenamente documentadas com as raz6es que levaram a isto. 

Selefiio dos entrevistados 

0 termo "sele~ao" e empregado explicitamente em vez de "amos
tragem". Is to porque a amostragem carrega, inevitavelmente, cono
ta~6es dos levantamentos e pesquisa de opiniao onde, a partir de 
uma amostra estatistica sistematica da popula~ao, os resultados po
dem ser generalizados dentro de limites espedficos de confiabilida
de. Na pesquisa qualitativa, a sele~ao dos entrevistados nao pode se
guir OS procedimentos da pesquisa quantitativa por Uffi born nume
ro de raz6es. 

Primeiramente, numa improvavel situa~ao de selecionar uma 
amostra aleat6ria de, digamos, 30 pessoas, para urn estudo qualitati-
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vo, a margem de erro ligada a uma divisao de 50/50 com qualquer 
indicador seria na regiao de mais ou menos 20 porcento. Assim, se 
30 medicos forem entrevistados, a metade disser que eles iriam pres
crever remedios homeopaticos e a outra metade disser que eles nao 
iriam, poder-se-ia dizer com seguran~a que na popula~ao dos dou
tores, entre 30 a 70 porcento iria prescrever tratamentos homeopa
ticos. Com uma amostra nao probabilistica, a margem de erro pode 
ser o dobro. E evidente que se alguem quisesse avaliar o entusiasmo 
medico, ou a falta dele, com respeito a homeopatia, outras formas 
de pesquisa social seriam melhor indicadas, por exemplo, urn levan
tamento. Mas, muitas vezes, relat6rios de pesquisa qualitativa inclu
em detalhes numericos ou quantificadores vagos, tais como "mais da 
metade" com respeito a distribui~ao de opini6es ou experiencias en
tre os entrevistados, como se estes numeros de algum modo fossem 
pesar na interpreta~ao e na legitima generaliza~ao para uma popu
la~ao maior. Is to e nao en tender a finalidade da pesquisa qualitativa. 

A finalidade real da pesquisa qualitativa nao e con tar opini6es ou 
pessoas, mas ao contrario, explorar o espectro de opini6es, as dife
rentes representa~6es sobre o assunto em questao. Em urn meio so
cial espedfico, digamos, na profissao medica, o que n6s estamos in
teressados em descobrir e a variedade de pontos de vista no assunto 
em questao, por exemplo, a homeopatia, e especificamente o que 
fundamenta e justifica estes diferentes pontos de vista. A fim de se 
ter seguran~a de que toda a gama de pontos de vista foi explorada, o 
pesquisador nao necessitara entrevistar diferentes membros do meio 
social. Nem todos os medicos tern os mesmos pontos de vista. Mas 
do mesmo modo, acontece normalmente que existe urn numero re
lativamente limitado de pontos de vista, ou posi~6es, sobre urn t6pi
co dentro de urn meio social espedfico. Por conseguinte, o pesquisa
dor necessitara levar em considera~ao como este meio social pode 
ser segmentado com rela~ao ao tema. Podera existir algum levanta
mento, ou informa~6es ja prontas, para se montar a sele~ao dos en
trevistados, mas este nao e, em geral, o caso. Sem uma informa~ao 
anterior que possa instruir a sele~ao dos entrevistados, urn pesquisa
dor podera falar com algumas pessoas dentro da profissao medica e 
perguntar por que os medicos acham que existam diferenc;as com 
relac;ao ao apoio a homeopatia, ou ele podera supor que tais fatores 
como a data da formatura, o genero ou o perfil dos pacientes pode
rao estar relacionados a diferentes praticas. Sejam quais forem os 
criterios, o objetivo e maximizar a oportunidade de compreender as 
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diferentes posic;oes tomadas pelos membros do meio social (ver 
cap. 2 neste volume). 

Para outras questoes de pesquisa, o problema da selec;ao dos en
trevistados pode ser mais complexo, na medida em que o assunto e 
relevante para mais de urn meio social. Tomemos como exemplo a 
introduc;ao de alimentos geneticamente modificados (GM). Esta e 
uma nova tecnologia que atinge a maioria, senao toda a populac;ao. 
Para compreender o espectro de reac;oes aos alimentos GM, seria 
necessaria definir ambientes relevantes dentre os quais se faria a 
selec;ao. A praxe, ou a opc;ao tradicional, e usar as variaveis padrao 
sociodemograficas, como genero, idade, categoria social e alguma 
segmentac;ao geografica, por exemplo urbano/rural. Suponhamos 
que cada urn destes indicadores e classificado como uma dicoto
mia. Isto nos daria 16 celulas para cobrir todas as possfveis combi
nac;oes. No pressuposto que tanto para entrevistas individuais, 
como para grupais, sejam necessarias no mfnimo duas entrevistas, 
isto nos daria 32 entrevistas . 

Este seria urn empreendimento enorme, fora das possibilidades 
de muitos estudos. 0 pesquisador faz, entao, uma selec;ao das 16 ce
lulas, tomando combinac;oes de caracterfsticas sociodemograficas 
que provavelmente serao de interesse. Todas estas caracterfsticas se
rao com isso inclufdas, mas nao todas as possfveis combinac;oes des
tas caracterfsticas. 

Uma alternativa para se pensar sobre segmentac;ao e empregar 
grupos "naturais", em vez de grupos estatfsticos, ou taxonomicos. 
Nos grupos naturais, as pessoas interagem conjuntamente; elas po
dem partilhar urn passado comum, ou ter urn projeto futuro co
mum. Elas podem tambem ler os mesmos vefculos de comunicac;ao e 
ter interesses e valores mais ou menos semelhantes. Neste sentido, 
grupos naturais formam urn meio social. Retornando ao exemplo 
dos alimentos GM, em vez de continuar no pressuposto de que as ca
racterfsticas sociais e demograficas seriam urn diagn6stico de dife
rentes pontos de vista com respeito ao tema, a selec;ao dos entrevis
tados poderia se basear em grupos naturais relevantes ou ambientes 
sociais. Sendo que os alimentos GM foram discutidos por ambienta
listas em termos de risco, por grupos de consumidores em termos de 
questoes de seguranc;a principalmente para crianc;as, por grupos re
ligiosos em termos de etica, e pelos agricultores em termos tanto de 
lucros como de ameac;as a agricultura organica, estes sao candidatos 
a serem os ambientes. Deste modo, as entrevistas podem ser feitas 
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com membros das organiza<;6es ambientais, maes com filhos, pes
soas de diferentes cren<;as religiosas e pessoas envolvidas com agri
cultura. Dentro destes grupos, sera necessaria levar em considera
<;ao se tais caracteristicas como genero, idade e educa<;ao seriam re
levantes ou nao. Sabe-se, por exemplo, que embora os homens ten
dam a aceitar mais as novas tecnologias que as mulheres, a rela<;ao 
com a idade nao e tao tranqi.iila. Uma vez mais o pesquisador tera 
de tomar algumas decis6es entre os beneficios de se pesquisar de
terminados segmentos e os custos de ignorar outros. Para tais esco
lhas, e indispensavel uma imagina<;ao social cientifica. Nao existem 
respostas corretas. 

Em sintese, o objetivo da pesquisa qualitativa e apresentar uma 
amostra do espectro dos pontos de vista. Diferentemente da amostra 
do levantamento, onde a amostra probabilistica pode ser aplicada 
na maioria dos casos, nao existe urn metodo para selecionar OS en
trevistados das investiga<;6es qualitativas. Aqui, devido ao fato de o 
numero de entrevistados ser necessariamente pequeno, o pesquisa
dor deve usar sua imagina<;ao social cientifica para montar a sele<;ao 
dos respondentes. Embora caracteristicas sociodemograficas pa
drao possam ser relevantes, e certamente o sao para quest6es politi
cas e de consumo, seria mais eficiente e produtivo pensar em termos 
de ambientes sociais relevantes para outros t6picos em questao. Em 
algumas circunstancias, a pesquisa pode assumir urn procedimento 
por fases. Neste caso, a primeira fase pode empregar urn delinea
mento de amostra baseado em todas as informa<;6es acessiveis ante
riores a investiga<;ao do tema. Tendo avaliado as informa<;6es desta 
fase, a segunda fase pode, entao, enfocar categorias espedficas de 
entrevistados que pare<;am ser particularmente interessantes. Final
mente, sejam quais forem os criterios para a sele<;ao dos entrevista
dos, os procedimentos e as escolhas devem ser detalhados e justifica
dos em qualquer tipo de relat6rio. 

Quantas entrevistas sao necessarias? 

Sob muitos aspectos, esta questao provoca a resposta, "que com
primento tern uma corda?", e na realidade, a resposta e: "depende". 
Depende da natureza do t6pico, do numero dos diferentes ambien
tes que forem considerados relevantes e, e claro, dos recursos dispo
niveis. Contudo, ha algumas considera<;6es gerais que guiam a deci
sao. Urn ponto-chave que se deve ter em mente e que, permanecen
do todas as coisas iguais, mais entrevistas nao melhoram necessaria-
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mente a qualidade, ou levam a uma compreensao mais detalhada. 
Ha duas raz6es para esta afirmac;:ao. Primeiro, ha urn numero limita
do de interpelac;6es, ou vers6es, da realidade. Embora as experien
cias possam parecer unicas ao indivi'duo, as representac;:6es de tais 
experiencias nao surgem das mentes individuais; em alguma medi
da, elas sao o resultado de processos sociais. Neste ponto, representa
c;:6es de urn tema de interesse comum, ou de pessoas em urn meio so
cial espedfico sao, em parte, compartilhadas. Isto pode ser vista em 
uma serie de entrevistas. As primeiras sao cheias de surpresas. As dife
renc;:as entre as narrativas sao chocantes e, as vezes, ficamos imaginan
do se ha ali algumas semelhanc;:as. Contudo, temas comuns comec;:am 
a aparecer, e progressivamente sente-se uma confianc;a crescente na 
compreensao emergente do fenomeno. A certa altura, o pesquisador 
se da conta que nao aparecerao novas surpresas ou percepc;:6es. Neste 
ponto de saturac;ao do sentido, o pesquisador pode deixar seu t6pico 
guia para conferir sua compreensao, e se a avaliac;ao do fenomeno e 
corroborada, e urn sinal de que e tempo de parar. 

Em segundo lugar, ha a questao do tamanho do corpus a ser ana
lisado. A transcric;:ao de uma entrevista pode ter ate 15 paginas; com 
20 entrevistas havera, entao, umas 300 paginas no corpus. A fim de 
analisar urn corpus de textos extrai'dos das entrevistas e ir alem da se
lec;:ao superficial de urn numero de citac;6es ilustrativas, e essencial 
quase que viver e sonhar as entrevistas- ser capaz de relembrar cada 
ambiente entrevistado, e os temas-chave de cada entrevista. Ha uma 
perda de informac;ao no relat6rio escrito, e o entrevistador deve ser 
capaz de trazer a memoria 0 tom emocional do entrevistado e lem
brar par que eles fizeram uma pergunta espedfica. Falas ou comen
tarios que numa primeira escuta pareciam sem sentido podem, re
pentinamente, entrar em cena a medida que as contribuic;:6es de di
ferentes entrevistados sao comparadas e contrastadas. 

Devido a estas duas raz6es, ha urn limite maximo ao numero de 
entrevistas que e necessaria fazer, e possi'vel de analisar. Para cada 
pesquisador, este limite e alga entre 15 e 25 entrevistas individuais, 
e ao redor de 6 a 8 discuss6es com grupos focais. E clara que a pes
quisa pode ser dividida em fases: urn primeiro conjunto de entrevis
tas, seguido par analise, e depois urn segundo conjunto. Ou podera 
haver uma combinac;ao de entrevistas individuais e grupais. Em tais 
situac;:6es, seria desejavel fazer urn numero maior de entrevistas e 
analisar os diferentes componentes do corpus separadamente, jun
tando-os em urn estagio posterior. 
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Uma nota de precauriio na entrevista qualitativa 

Becker & Geer (1957) afirmam que a observa<;;ao participante e 
"a forma mais completa de informa<;;ao sociol6gica". Como tal, ela 
fornece urn marco referencial diante do qual se pod em julgar outros 
metodos ou, como eles colocam, "conhecer que tipo de informa<;;ao 
nos escapa quando empregamos outros metodos". Em compara<;;ao 
com o intenso trabalho de campo da observa<;;ao participante, Bec
ker & Geer apresentam tres limita<;;6es, ou falhas, com respeito a en
trevista. Fundamentalmente, elas surgem do fato de que o entrevis
tador se ap6ia na informa<;;ao do entrevistado no que se refere as 
a<;;6es que ocorreram em outras circunstancias de espa<;;o e tempo. 

Em tal situa<;;ao, o entrevistador nao pode compreender plena
mente a "linguagem local": a conota<;;ao de alguns termos comuns 
pode ser totalmente diferente. Em segundo lugar, por diversas ra
z6es, o entrevistado pode omitir detalhes importantes. Pode ser que 
algumas coisas lhe pare<;;am apenas algo dado, aceito sem discussao; 
outras coisas podem ser dificeis de serem ditas com palavras, ou o 
entrevistado pensa que seria descartes ou mostraria falta de sensibi
lidade. Em terceiro lugar, urn entrevistado pode ver situa<;;6es atra
ves de "lentes distorcidas", e fornecer uma versao que seja engana
dora e impossfvel de ser testada ou verificada. 

Estas limita<;;6es da entrevista podem levar o pesquisador a fazer 
falsas inferencias a respeito de situa<;;6es ou acontecimentos. Na ob
serva<;;ao participante, o pesquisador esta aberto a uma maior ampli
tude e profundidade de informa<;;ao, e capaz de triangular diferen
tes impress6es e observa<;;6es, e consegue conferir discrepancias 
emergentes no decurso do trabalho de campo. 

Becker & Geer nao sugerem que estas potenciais limita<;;6es da 
entrevista invalidem o metodo. Eles reconhecem que por raz6es de 
praticidade e economia a entrevista pode ser urn metodo util. 0 
que eles apresentam sao pontos para considera<;;ao, com o fim de 
sensibilizar os pesquisadores com rela<;;ao aos problemas e que pos
sam servir como urn catalisador de experiencias para melhorar as 
entrevistas. Efetivamente falando, as implica<;;6es de Becker & Geer 
sao trfplices. Primeiro, o entrevistador nao deve aceitar nada como 
se fosse padfico. Segundo, ele deve sondar cuidadosamente mais 
detalhes do que aqueles que o entrevistado pode oferecer em uma 
primeira resposta a pergunta. Terceiro, e atraves do acumulo de 
informa<;;6es conseguidas a partir de urn conjunto de entrevistas 
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que podemos chegar a compreender os mundos da vida dentro de 
urn grupo de entrevistados. 

Escolhas metodol6gicas: entrevistas individuais versus entre-vistas em grupo 

Tendo levado em considerac;ao os alertas de Becker & Geer, en
focamos agora uma discussao central: que tipo de metodologia de 
entrevista e mais apropriado a investigac;ao, a individual ou a gru
pal? Ha urn marcante contraste na escolha de metodos, entre a pes
quisa academica e a pesquisa comercial. Falando de modo geral, a 
pesquisa academica emprega a entrevista individual de profundida
de, enquanto que o setor comercial prefere entrevistas em grupo. As 
diferentes orientac;6es podem ser justificadas com base na tradic;ao 
ou em considerac;6es pragmaticas. Por exemplo, por ser a pesquisa 
comercial muitas vezes pressionada pelo tempo, e muito mais rapi
do fazer urn pequeno numero de entrevistas com grupos focais do 
que entrevistar o mesmo numero de pessoas individualmente. 

E claro que existem muitas semelhanc;as entre entrevistas indivi
duais e em grupo. Em ambos os tipos de entrevista o pesquisador nao 
orienta a investigac;ao a partir de urn conjunto de perguntas predeter
minadas como se faz em urn levantamento ou questionario. Embora o 
conteudo mais amplo seja estruturado pelas quest6es da pesquisa, na 
medida em que estas constituem o t6pico guia, a ideia nao e fazer urn 
conjunto de perguntas padronizadas ou esperar que o entrevistado 
traduza seus pensamentos em categorias especificas de resposta. As 
perguntas sao quase que urn convite ao entrevistado para falar longa
mente, com suas pr6prias palavras e com tempo para refletir. Alem 
do mais, diferentemente do levantamento, o pesquisador pode obter 
esclarecimentos e acrescimos em pontos importantes com sonda
gens apropriadas e questionamentos especfficos. 

Havera, contudo, alguns fundamentos te6ricos que possam indi
car a escolha do metodo? Toda pesquisa com entrevistas e urn pro
cesso social, uma interac;ao ou urn empreendimento cooperativo, 
em que as palavras sao o meio principal de troca. Nao e apenas urn 
processo de informac;ao de mao unica passando de urn (o entrevista
do) para outro (o entrevistador). Ao contrario, ela e uma interac;ao, 
uma troca de ideias e de significados, em que varias realidades e per
cepc;6es sao exploradas e desenvolvidas. Com respeito a isso, tanto 
o(s) entrevistado(s) como o entrevistador estao, de maneiras dife
rentes, envolvidos na produc;ao de conhecimento. Quando n6s !ida-
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mas com sentidos e sentimentos sabre o mundo e sabre os aconteci
mentos, existem diferentes realidades possiveis, dependendo da si
tua<_;ao e da natureza da intera<_;ao. Deste modo, a entrevista e uma 
tarefa comum, uma partilha e uma negocia<_;ao de realidades. Ao 
analisar a produ<_;ao de conhecimento social, ou representa<_;oes, Bauer 
& Gaskell (1999) afirmam que o sistema social mfnimo implicado na 
representa<_;ao e uma trfade dial6gica: duas pessoas (sujeito 1 e sujei
to 2) que estao preocupadas com urn objeto (0) em rela<_;ao a urn 
projeto (P), em uma dimensao de tempo. Este triangulo de media
<_;ao, prolongado no tempo (S-0-S), e a unidade basica de comunica
<_;ao para a elabora<_;ao de sentido. Sentido nao e uma tarefa indivi
dual ou privada, mas e sempre influenciado pelo "outro", concreto 
ou imaginado. 

Tendo is to em mente, consideremos a profundidade da entrevis
ta. Ela e uma conversa<_;ao urn a urn, uma intera<_;ao diade. Mas ela di
fere de conversa<_;6es comuns sob diversos aspectos. Ela demora mais 
que uma hora e se da entre duas pessoas que nao se conheciam an
tes. Existe aqui urn papel relacional incomum. Espera-se que uma 
pessoa, o entrevistador, fa<_;a as perguntas; e espera-se do outro, o 
entrevistado, que responda a elas. 0 t6pico e uma escolha do entre
vistador; o entrevistado pode ou nao ter pensado seriamente no as
sunto anteriormente. 

Nesta estranha situa<_;ao, o entrevistado pode se sentir urn tanto 
constrangido e talvez urn pouco hesitante e defensivo. Que papel de
veriam os entrevistados assumir nesta conversa<_;ao de desiguais? Po
clem eles confiar no entrevistador, podem dizer o que realmente sen
tern? Sua tendencia inicial pode ser seguir as normas da conversa<_;ao 
cotidiana, limitar as respostas aquila que se presume ser relevante e 
informativo (Grice, 1975), e adotar posi<_;oes com respeito aos proble
mas que estejam de acordo com alguma auto-imagem especffica. 

Para contrabalan<_;ar estas tendencias compreensiveis e encorajar 
o entrevistado a falar longamente, a se expandir em aspectos de sua 
vida e ser sincero, o entrevistador deve deixar o entrevistado a von
tade e estabelecer uma rela<_;ao de confian<_;a e seguran<_;a, o que se 
costuma chamar de rapport. Isto se consegue atraves da forma como 
o entrevistador faz as perguntas, por urn encorajamento verbal ou 
nao verbal, e mostrando-se tranqi.iilo e a vontade. A medida que o 
rapport e posto em a<_;ao, tambem o entrevistado com certeza vai se 
sentir mais a vontade e expansivo, para pensar e falar sabre as coisas 
alem do nivel das opini6es superficiais e com menos probabilidade 
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3. ENTREVISTAS INDIVIDUAlS E GRUPAIS 

de oferecer uma racionaliza<;ao normativa. Ao mesmo tempo, o en
trevistador devera ser sempre mais capaz de prosseguir no tema 
com outras quest6es e indaga<;6es. Ate certo ponto, o entrevistador 
deve adotar o papel de urn conselheiro. 

Fundamentalmente, em uma entrevista em profundidade hem 
feita, a cosmovisao pessoal do entrevistado e explorada em detalhe. 
Embora tais pontos de vista pessoais reflitam os residuos ou mem6-
rias de conversa<;6es passadas, o entrevistado possui o papel central 
no palco. E a sua constru<;ao pessoal do passado. No decurso de tal 
entrevista, e fascinante ouvir a narrativa em constru<;ao: alguns dos 
elementos sao muito hem lembrados, mas detalhes e interpreta<;6es 
falados podem ate mesmo surpreender o proprio entrevistado. Tal
vez seja apenas falando que n6s podemos saber o que pensamos. 

A passagem de uma forma espedfica de intera<;ao diade da en
trevista em profundidade para a entrevista em grupo traz mudan<;as 
qualitativas na natureza da situa<;ao social. No grupo focal, o entre
vistador, muitas vezes chamado de moderador, eo catalisador da in
tera<;ao social (comunica<;ao) entre os participantes. 0 objetivo do 
grupo focal e estimular OS participantes a falar e a reagir aquilo que 
outras pessoas no grupo dizem. E uma intera<;ao social mais autenti
ca do que a entrevista em profundidade, urn exemplo da unidade 
social minima em opera<;ao e, como tal, os sentidos ou representa
<;6es que emergem sao mais influenciados pela natureza social da in
tera<;ao do grupo em vez de se fundamentarem na perspectiva indi
vidual, como no caso da entrevista em profundidade. 

Os processos sociais nos grupos foram extensamente estudados 
na literatura que trata da dinamica dos grupos. Existem pelo menos 
tres progenitores dos grupos focais: a tradi<;ao da terapia de grupo 
do Tavistock Institute (Bion, 1961 ), a avalia<;ao da eficacia da comu
nica<;ao (Merton & Kendall, 1946), e a tradi<;ao da dinamica de gru
po em psicologia social (Lewin, 1958). 

Em sua essencia, a pesquisa mostra que o grupo, dis tin to de deter
minado numero de pessoas em urn mesmo local, e mais do que a 
soma das partes: ele se torna uma entidade em si mesma. Ocorrem 
processos dentro dos grupos que nao sao vistos na intera<;ao diadica 
da entrevista em profundidade. A emergencia do grupo caminha 
lado a lado com o desenvolvimento de uma identidade compartilha
da, esse sentido de urn destino comum presente quando dizemos 
"n6s". Urn grupo pode se subdividir em faq;6es que confrontam seus 
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pr6prios pontos de vista e opini6es. A intera<_;ao do grupo pode gerar 
emo<_;ao, humor, espontaneidade e intui<_;6es criativas. As pessoas nos 
grupos estao mais propensas a acolher novas ideias e a explorar suas 
implica<_;6es. Descobriu-se que os grupos assumem riscos maiores e 
mostram uma polariza<_;ao de atitudes- urn movimento para posi<;6es 
mais extremadas. Com base nestes criterios, o grupo focal e urn ambi
ente mais naturale holfstico em que os participantes levam em consi
dera<_;ao os pontos de vista dos outros na formula<_;ao de suas respostas 
e comentam suas pr6prias experiencias e as dos outros. 

Fundamentados nestas considera<_;6es, podemos sintetizar as ca
racteristicas centrais da entrevista de grupo: 

1. Uma sinergia emerge da intera<_;ao social. Em outras palavras, 
o grupo e mais do que a soma de suas partes. 

2. E possivel observar o processo do grupo, a dinamica da atitu
de e da mudan<;a de opiniao e a lideran<;a de opiniao. 

3. Em urn grupo pode existir urn nivel de envolvimento emocio
nal que raramente e visto em uma entrevista a dois. 

Subjacentes ao grupo focal existem varios referenciais sobre o 
processo de forma<;ao do grupo. Por exemplo, Tuckman (1965) iden
tificou quatro etapas de desenvolvimento. Primeiro, existe uma etapa 
de "forma<_;ao", em que ha certa confusao e incerteza, a cria<_;ao de fa
miliaridade e os inicios do estabelecimento da identidade do grupo. 
Is to e seguido pela etapa "tempestuosa", on de ha conflito entre os 
membros do grupo e entre o grupo como urn todo e o lfder. Se este 
periodo de conflito e solucionado, o grupo se torna coeso - e a etapa 
das "normas". Com OS papeis definidos e 0 grupo estavel, e alcan<_;ada 
a etapa de" desempenho" quando o pesquisador podera executar urn 
verdadeiro e valioso trabalho de investiga<_;ao. Gordon & Langmaid 
(1988) acrescentam uma fase final, a do "luto". Aqui, a medida que a 
sessao grupal chega ao final, e o gravador esta desligado, acontecem 
discuss6es semiprivadas entre os pr6prios membros do grupo e entre 
alguns do grupo eo moderador. Ha mais coisas a dizer, explica<_;6es 
para tomadas de posi<_;ao embara<_;osas e, de maneira mais geral, uma 
re-entrada para o mundo real. 0 moderador gostaria que o gravador 
ainda estivesse ligado pois temas de alguma signifidncia podem ser 
levantados. Em tais circunstancias, e sempre uma boa ideia tomar no
tas depois que os participantes deixaram a sala. 
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3. ENTREVISTAS INDIVIDUAlS E GRUPAIS 

A tarefa do moderador e facilitar o progresso do grupo em dire
<;ao a etapa final, a do "desempenho", que num grupo focal tipico de 
uma sessao de 90 minutos pode compreender entre 15 e 45 minutos. 

Tendo discutido alguns t6picos conceituais subjacentes a entre
vista individual e grupal, retornamos ao problema de decidir como 
selecionar entre os dois enfoques. Embora muitos pesquisadores te
nham articulado muito bern raz6es de quando e por que se deve em
pregar urn ou outro enfoque, a literatura de pesquisa sobre o proble
ma e bastante confusa (Morgan, 1996). Nao ha urn consenso sobre 
quando urn metodo tern probabilidade de ser mais eficaz. Alguns su
gerem que os grupos sao mais criativos, outros nao; alguns recomen
dam entrevistas individuais para t6picos mais delicados, mas outros 
pesquisadores foram bem-sucedidos explorando comportamentos 
sexuais com grupos focais. Com toda probabilidade, isto depende 
da natureza do t6pico de pesquisa, dos objetivos da pesquisa, dos ti
pos de entrevistados e ate certo ponto das habilidades e preferencias 
pessoais do pesquisador. Nao ha pesquisa metodol6gica suficiente 
para tirar conclus6es seguras e rapidas. E possivel, contudo, fazer al
gumas observa<;6es gerais que podem ajudar os pesquisadores a con
siderar as op<;6es e fazer uma decisao bern fundamentada. 

Para o mesmo numero de entrevistados, o grupo focal e mais efi
caz. 0 grupo fornece criterios sobre o consenso emergente e a ma
neira como as pessoas lidam com as divergencias. Em uma sessao 
grupal, as pessoas podem ser criativas, o pesquisador/moderador 
pode explorar metaforas e imagens, e empregar estimulos de tipo 
projetivo. Na situa<;ao grupal, a partilha eo contraste de experiencias 
constr6i urn quadro de interesses e preocupa<;6es comuns que, em 
parte experienciadas por todos, sao raramente articuladas por urn 
(mico individuo. 0 grupo e antes mais como uma novela, uma pers
pectiva sobre a vida cotidiana mostrada apenas quando se assiste a 
todo o programa e nao apenas pela contribui<;ao de urn unico ator . 

Ha, contudo, algumas desvantagens na tecnica dos grupos focais 
que vern ilustrar as vantagens da entrevista individual. Primeiro, os 
participantes em urn grupo focal tendem a ser, ate certo ponto, au
to-seletivos. Nem todos os convidados se apresentam e alguns gru
pos planejados sao dificeis de recrutar, por exemplo, minorias etni
cas, os velhos e portadores de deficiencias, maes com filhos muito 
pequenos. Do mesmo modo, e dificil, mas nao impossivel, recrutar 
entrevistados dentro de uma elite sempre muito ocupada, para uma 
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sessao de grupo. Estes problemas de sele<_;ao podem ser evitados 
atraves de entrevistas individuais, onde a entrevista pode ser agen
dada para urn tempo e lugar conveniente para o entrevistado. Em 
segundo lugar, nao e exeqiiivel dirigir a aten<_;ao para uma pessoa 
particular em uma discussao de grupo, do mesmo modo como se 
consegue em uma entrevista individual. Com urn entrevistado ape
nas, podemos conseguir detalhes muito mais ricos a respeito de ex
periencias pessoais, decis6es e sequencia das a<_;6es, com perguntas 
indagadoras dirigidas a motiva<_;6es, em urn contexto de informa<_;ao 
detalhada sobre circunstancias particulares da pessoa. 0 que o en
trevistado diz, e a maneira como a entrevista se desenvolve, pode es
tar relacionado a outras caracteristicas relevantes do individuo de 
urn modo tal que nao e possivel dentro da discussao e subseqiiente 
analise de urn grupo focal. 

Na Tabela 3.1, as varias vantagens das entrevistas individuais e 
grupais sao tentativamente sintetizadas. Devido a estas diferentes 
vantagens e limita<_;6es dos grupos focais e das entrevistas indivi
duais, alguns pesquisadores optam por uma jun<_;ao dos do is meto
dos dentro do mesmo projeto: urn enfoque multimetodo que tern al
guma justifica<_;ao. 

Tabela 3.1 - Uma sfntese do indicac;ao de entrevistas em profundidade e grupais 

Entrevista individual 

Quando 0 objetivo da pesquisa e para: 
Explorar em profundidade o mundo da 
vida do indivfduo 
Fazer estudos de coso com entrevistas 
repetidas no tempo 
Testar urn instrumento, ou question6rio (a 
entrevista cognitive) 

Quando o topico se refere a: 
Experiencias individuais 
detalhadas, escolhas e biografias 
pessoais 
Assuntos de sensibilidade particular que 
podem provocar ansiedade 

Quando os entrevistados sao: 
Diffceis de recrutar, por exemplo, pessoas 
de idade, maes com filhos 
pequenos, pessoas doentes 
Entrevistados da elite ou de alto status 
Crianc;as menores de sete anos 

Entrevista grupal 

Orientar o pesquisador para urn campo 
de investigac;ao e para linguagem local 
Explorar o espectro de atitudes, opini6es e 
comportamentos 
Observar os processes de consenso e 
divergemcia 
Adicionar detalhes contextuais a achados 
quantitativos 

Assuntos de interesse publico ou 
preocupac;ao comum, por 
exemplo, polftica, mfdia, comportamento 
de consumidores, lazer, novas tecnologias 
Assuntos e quest6es de natureza 
relativamente nao familiar, ou hipotetica 

Nao pertencentes a origens tao diversas 
que possam inibir a participac;ao na 
discussao do topico 
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3. ENTREVISTAS INDIVIDUAlS E GRUPAIS 

A natureza pratica das entrevistas 

A entrevista com grupo focal 

Poder-se-ia caracterizar o grupo focal como sendo parecido com 
a descri<;ao feita por Habermas (1992) da esfera publica ideal. E urn 
debate aberto e acessivel a todos: os assuntos em questfw sao de inte
resse comum; as diferen<_;:as de status entre os participantes nao sao 
levadas em considera<;ao; eo debate se fundamenta em uma discus
sao racional. Nesta caracteristica final, a ideia de "racional" nao e 
que a discussao deva ser l6gica ou desapaixonada. 0 debate e uma 
troca de pontos de vista, ideias e experiencias, embora expressas 
emocionalmente e sem l6gica, mas sem privilegiar individuos parti
culares ou posi<;6es. 

0 grupo focal tradicional compreende seis a oito pessoas desco
nhecidas anteriormente, que se encontram em urn ambiente confor
tavel por urn tempo entre uma a duas horas. Os participantes e o 
moderador sentam num drculo, de tal modo que possa haver urn 
contato frente a frente entre cada urn. Quando as pessoas se senta
ram, a primeira tarefa do moderador e apresentar a si proprio, o as
sunto e a ideia de uma discussao grupal. 

Para come<_;:ar este processo, o moderador pede a cada partici
pante que se apresente dizendo o nome, e pode acrescentar urn pe
dido para que adicionem alguma informa<_;:ao pessoal que nao cause 
polemica. Cada contribui<_;:ao termina com o moderador dizendo 
"obrigado", usando o primeiro nome da pessoa. Feito isso, o mode
radar toma nota dos nomes e das posi<;6es na sala. Como na pesqui
sa em profundidade, o moderador tern urn t6pico guia que sintetiza 
as quest6es e assuntos da discussao. 0 moderador encoraja ativa
mente todos os participantes a falar e a responder aos comentarios e 
observa<_;:6es dos outros membros do grupo. Quando a pessoa A diz 
algo, o moderador pode agradecer, dizendo de novo seu nome, e se 
volta a pessoa C, perguntando alguma coisa como: "Eu estava muito 
interessado no ponto de vista de Pedro, isso esta de acordo com sua 
experiencia?" 0 objetivo e avan<_;:ar a partir de uma discussao lidera
da pelo moderador, para uma discussao onde os participantes rea
gem uns aos outros. 

Mas o moderador deve ser algo mais que urn facilitador da dis
cussao. No espirito das advertencias de Becker & Geer, e fundamen
tal que o moderador nao assuma nada como sendo padfico. Talvez 
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as indagac;6es mais comuns que podem se seguir a urn comentario 
sejam perguntas imediatas de efeito: "0 que voce quer dizer com 
isso?" e "Por que isso e assim?" 

Vejamos alguns exemplos. Se urn termo interessante ou uma fra
se surgir na discussao pergunte sempre: "Quando voce diz X, o que 
voce quer dizer com isso?" Se o participante faz uma afirmac;ao fac
tual, o moderador pode perguntar: "E voce pensa que isso e uma coi
sa boa ou ruim?" Do mesmo modo, se alguem diz que nao gosta de 
algo, o moderador pode provocar: "Entao voce diz que nao gosta 
disso, o que e isso?" E, a cada vez que urn membro do grupo respon
de a uma indagac;ao para posterior informac;ao, o moderador deve 
voltar-se aos outros membros do grupo e perguntar a opiniao deles 
sobre o assunto. E claro que nao e sempre necessaria que o modera
dor indague, pois outros membros do grupo podem espontanea
mente entrar na discussao com comentarios e pontos de vista. 

Outra pratica proveitosa eo moderador ir trocando a perspecti
va do grupo do geral para o particular. Se uma afirmac;ao geral e fei
ta, o moderador pode pedir urn exemplo dela, e continuar depois 
perguntando "E esse urn born exemplo, pode trazer outros?" De ma
neira oposta, a discussao sobre urn caso espedfico pode provocar a 
intervenc;ao: "E esse urn caso tfpico, eo que em geral acontece?" 

Os moderadores podem usar recursos de livre associac;ao, figu
ras, desenhos, fotografias e mesmo dramatizac;6es como materiais 
de estfmulo para provocar ideias e discussao, como uma estrategia 
de fazer com que as pessoas usem sua imaginac;ao e desenvolvam 
ideias e assuntos. 

Vejamos os seguintes exemplos: 

Associar;iio livre: para se descobrir como as pessoas imaginam urn 
assunto, isto e, qual a perspectiva que trazem, e para compreender a 
gama de outros conceitos e ideias com ele relacionadas, a associac;ao 
livre pode ser iluminadora. 0 moderador pode perguntar: "Ha 
muita gente falando de engenharia genetica hoje em dia; o que vo
ces pensam da expressao engenharia genetica, que palavras, ou fra
ses, vern a cabec;a de voces?" 

A questao e colocada para todo o grupo. Mas e claro que alguns 
do grupo podem nao estar seguros se eles sabem o que a expressao 
significa, mas isto nao importa. Sempre ha alguem que tern uma opi
niao e sugere algumas palavras que levam a uma serie de associa-
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3. ENTREVISTAS INDIVIDUAlS E GRUPAIS 

<;6es. Alguns irao concordar com outros e fornecer mais ilustra<_;6es, 
outros tomarao uma perspectiva diferente. A partir das vis6es ini
ciais, o moderador pode guiar o grupo a uma discussao sabre enge
nharia genetica em geral, ou pode perguntar onde as pessoas ouvi
ram falar disso, ou em quem eles confiariam que poderia dizer aver
dade sabre o tema. Assim, a tecnica de associa<;ao livre pode condu
zir a muitos caminhos diferentes de discussao, dependendo dos in
teresses do moderador e dos do grupo. 

Escolha de uma figura ou de um assunto: o moderador pode pedir 
ao grupo que observe oito ou dez exemplos, cuidadosamente selecio
nados, de urn tema representado por palavras e frases colocadas em 
cartazes ou por figuras (fotografias ou recortes de revistas). Os carta
zes ou frases sao colocados numa mesa, ou no chao, de tal modo que 
os participantes possam ver. 0 moderador pede ao grupo que sepa
re estes estimulos em duas pilhas. Normalmente, a introdu<_;ao para 
tal tarefa e seguida porum pedido de mais informa<_;ao: "Sob que cri
teria devemos separa-los?" 0 moderador pode dizer: "Bern, a partir 
de qualquer criteria que voces julguem importante". N a maio ria das 
vezes urn ou dois participantes vao responder ao desafio e apresen
tar uma sugestao; outros irao, en tao, pedir uma justificativa para tal 
criteria e isto levara a acordos, divergencias e modifica<_;6es. Quando 
o grupo chega a urn acordo sabre uma categoriza<_;ao, os criterios 
desta categoriza<_;ao sao discutidos e explicados. 0 moderador pode
ra pedir maior esclarecimento e/ou perguntar se nao haveria outras 
maneiras para se categorizar os estimulos. Deste modo, o conjunto 
de estimulos se torna urn catalisador para a discussao sabre aspectos 
do t6pico. 

Escolha de fotografias: aqui, urn con junto de fotografias de urn am
plo grupo de pessoas e mostrado. Pergunta-se aos participantes: 
"Quem dessas pessoas poderia ... ?" e depois disso: "Quem dessas 
pessoas nao poderia ... ?" E, e clara, a medida que as escolhas sao fei
tas, o moderador pergunta: "e por que voce pensa isso?" Embora 
tais estere6tipos forne<_;am informa<_;6es sabre cren<_;as populares, 
eles tambem servem para se chegar a quest6es mais amplas, relacio
nadas ao t6pico em questao e muitas vezes provocarao detalhes e 
preferencias pessoais que podem, posterionnente, ser contrastados 
e refletidos no grupo. 

Dramatizaf{iio: para urn moderador mais ambicioso, que gosta de 
teatro, a cria<_;ao de uma situa<_;ao de dramatiza<_;ao pode ser muito re-
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veladora. Vejamos urn estudo sabre rela<;6es entre medico e pacien
te. Alguem pode tamar duas pessoas e dar a uma o papel de medico, 
dizendo-se que ele/ela esta atrasado e esta pressionado pelo tempo, 
enquanto que ao outro nao sao dadas tais informa<;6es. Dais outros 
participantes do grupo sao instruidos para que desempenhem 0 pa
pel de pacientes. E surpreendente como as pessoas desempenham 
bern os papeis, e levam as instru<;6es a serio. Os papeis sao desempe
nhados eo restante do grupo (o publico) pode comentar, aplaudir 
ou oferecer suas experiencias para ilustrar a qualidade no desempe
nho do papel. Novamente, o comportamento, eo que e dito pelos 
que desempenham OS papeis, e uma fonte de informa<;6es em si 
mesma, mas isto tambem serve como base para uma discussao mais 
ampla no t6pico em questao. 

Embora a entrevista tradicional com grupo focal empregue pes
soas desconhecidas, esta nao e uma precondi<;ao. N a verdade, ha ve
zes em que a familiaridade anterior e uma vantagem. Estudos de cul
turas organizacionais e de grupos sociais particulares tern vantagens 
quando se tomam pessoas que partilham urn meio social comum. 
Aqui, o moderador provavelmente sera urn estranho e podera fazer 
usa disto para tirar proveito. 0 moderador pode tamar a posi<;ao de 
urn observador ingenuo e pedir instru<;6es, ou pedir que lhe ensinem 
alguns pontos espedficos. As pessoas aproveitam a oportunidade 
para falar sabre o papel de ensinar e na medida em que eles, individu
almente e coletivamente, explicam sua situa<;ao, alguns aspectos do 
conhecimento tacito auto-evidente sao elaborados de urn modo que 
seria dificil de conseguir a partir de urn conjunto de perguntas. 

A entrevista individual 

A entrevista individual ou de profundidade e uma conversa<;ao 
que dura normalmente entre uma hora e uma hora e meia. Antes da 
entrevista, o pesquisador tera preparado urn t6pico guia, cobrindo 
os temas centrais e os problemas da pesquisa (ver acima). A entrevis
ta come<;a com alguns comentarios introdut6rios sabre a pesquisa, 
uma palavra de agradecimento ao entrevistado par ter concordado 
em falar, e urn pedido para gravar a sessao. 0 entrevistador deve ser 
aberto e descontraido com respeito a grava<;ao que pode ser justifi
cada como uma ajuda a memoria ou urn registro util da conversa<;ao 
para uma analise posterior. Isto permite ao entrevistador concen
trar-se no que e dito em vez de ficar fazendo anota<;6es. Confira sem-
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pre duas vezes, antes da entrevista, se o gravador esta funcionando e 
tome cuidado para apertar os botoes corretos na hora da entrevista. 
Para fazer com que a entrevista deslanche, e util comec;ar com algu
mas perguntas bern simples, interessantes e que nao assustem. 0 en
trevistador deve estar atento e interessado naquilo que o entrevista
do diz: devem ser dados encorajamentos atraves de contato com o 
olhar, balanc;ando a cabec;a e outros reforc;os. Introduza o tema de 
uma conversac;ao pinc;ando urn ponto e perguntando por mais al
guns detalhes. Alguns entrevistados precisam de algum tempo para 
se descontrair, mas isso e normal. A medida que a entrevista avanc;a, 
o entrevistador necessita ter as perguntas na memoria, conferindo 
ocasionalmente o t6pico guia, mas o foco da atenc;ao deve estar na 
escuta e entendimento do que esta sendo dito. E importante dar ao 
entrevistado tempo para pensar, e por isso as pausas nao devem ser 
preenchidas com outras perguntas. 

Alguns exemplos de perguntas 

Muitas destas podem ser seguidas por indagac;6es posteriores. 

Convidando para fazer descric;6es: 

Poderia falar-me sobre o tempo em que voce ... ? 

0 que vern a mente quando voce pensa em ... ? 

Como voce descreveria ... para alguem que nao teria pas sa do por 
isso antes? 

E levando as coisas adiante: 

Poderia dizer-me algo mais sobre ... ? 

0 que faz voce sentir-se assim? 

E isso e importante para voce? Como e isso? 

Provocando informac;ao contextual: 

Quando voce ouviu falar sobre X pela primeira vez, onde voce 
estava e com quem voce estava? 

0 que as outras pessoas que estavam com voce disseram naquela 
ocasiao? 

Qual foi sua reac;ao imediata? 

-83-



PESQUISA QUALITATIVA COM TEXTO, IMAGEM E SOM 

Projec;oes: 

Que tipo de pessoa voce acha que gostaria de X? 

Que tipo de pessoa nao gostaria de X? 

Testando suas hip6teses: 

Daquilo que voce diz parece que voce pensa ... Estou certo nisso? 

Que pensaria se isso e isso? 

Do particular para o geral e vice-versa: 

Na sua experiencia, eX tipico de coisas/pessoas como essas? 

Poder-ia dar urn exemplo especffico disso? 

Tomando uma postura ingenua: 

Nao entendo muito disso, poder-ia dizer algo mais sobre isso? 

Como voce descreveria isso para alguem que nao conhecesse tal 
situac;ao? 

Pensamentos finais: 

N6s discutimos uma porc;ao de assuntos interessantes, ha algu
ma coisa que n6s nao discutimos? 

Ha algo mais que voce gostaria de me dizer? 

Ao finalizar a entrevista, procure terminar com uma nota positi
va. Agradec;a ao entrevistado e garanta a ele a confidencialidade das 
informac;oes. De a ele tempo para "deixar" o ambiente de entrevista, 
pergunte se ele gostaria de fazer mais alguns comentarios agora que 
o gravador esta desligado. Finalmente, explique como a informac;ao 
sera usada e talvez o andamento de sua pesquisa. 

Amilise 

Na parte II deste volume sao descritos varios enfoques para a 
analise de urn corpus com textos. Cada urn deles provem de uma ori
entac;ao te6rica diversa, e faz perguntas diferentes ao corpus textual, 
fornecendo urn estilo diferente de interpretac;ao. Todos os enfoques 
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se fundamentam em urn texto completo de entrevista, de tal modo 
que, seja qual for a orienta<;ao analitica escolhida, o primeiro passo e 
produzir uma transcrit;ao com boa qualidade. No nosso caso, esta 
transcrit;ao inclui todas as palavras faladas, mas nao as caracterfsti
cas paralingiifsticas. Se a transcrit;ao nao e feita pelo pesquisador, 
ele deve conferi-la com a grava<;ao original e edita-la de acordo. 

0 objetivo amplo da analise e procurar sentidos e compreensao. 
0 que e realmente falado constitui os dados, mas a analise deve ir 
alem da aceita<;ao deste valor aparente. A procura e por temas com 
conteudo comum e pelas funt;6es destes temas. Algumas perspecti
vas te6ricas falam de representa<;6es centrais e perifericas, sendo as 
primeiras aquelas que estao disseminadas dentro de urn meio social. 

Em termos praticos, a analise e interpreta<;ao exigem tempo e 
esfor<;o e nao existe aqui urn metodo que seja o melhor. Na essencia, 
elas implicam na imersao do proprio pesquisador no corpus do texto. 
No processo de ler e reler, as tecnicas tradicionais empregadas, em 
geral com urn lapis ou outros recursos simples (canetas que realcem 
o texto ), incluem: marcar e realt;ar, acrescentando notas e comenta
rios ao texto, cortar e colar, identifica<;ao da concordancia no con
texto de certas palavras, fm·mas ou representa<;ao grafica dos assun
tos, fichas de anota<;6es ou ficharios de notas, e finalmente analise 
tematica. Ao ler as transcrit;6es, sao relembrados aspectos da entre
vista que vao alem das palavras e o pesquisador quase que revive a 
entrevista. Esta e uma parte essencial do processo e e por isso que e 
muito diffcil analisar entrevistas feitas por outras pessoas. 

Urn procedimento proveitoso e construir uma matriz com os ob
jetivos e finalidades da pesquisa colocados como temas no tftulo das 
co lunas, e o que cada entrevistado (grupo) diz, como se fossem as li
nhas. Isto estrutura os dados, juntando as respostas de urn modo 
acessfvel. Em uma coluna final se acrescentam notas e interpreta
<;6es preliminares. 

A medida que as transcrit;6es sao lidas e relidas, tome nota das 
ideias que vern a mente. Conserve sempre a sua frente as finalidades 
e os objetivos da pesquisa, procure padr6es e conex6es, tente desco
brir urn referencial mais amplo que va alem do detalhe particular. 
As vezes, trabalhe rapidamente e com imaginat;ao, outras vezes tra
balhe metodicamente, examinando cuidadosamente as set;6es do 
texto em relat;ao a t6picos especfficos. Va em busca de contradit;6es, 
da maneira como as atitudes e opini6es se desenvolvem nas entrevis
tas, e de classicas racionalizat;6es. 
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A analise nao e urn processo puramente mecanico. Ela depende 
de intui<;6es criativas, que podem muito bern ocorrer quando o pes
quisador esta falando com urn amigo ou colega, ou naqueles mo
mentos de reflexao ao dirigir, caminhar ou tomando urn banho. 

A medida que a interpreta<_;ao vai se processando, retorne ao ma
terial bruto, tanto para as transcri<;oes quanto para as grava<;6es. 
Algumas vezes, urn (mico comentario assumira repentinamente urn 
significado importante e ira sugerir urn novo modo de olhar para as 
entrevistas; outras vezes, os dados podem refor<_;ar a analise que esta 
sendo feita. E vital garantir que toda interpreta<;ao esteja enraizada 
nas pr6prias entrevistas, de tal modo que, quando a analise e feita, 0 

corpus pode ser trazido para justificar as conclusoes. 

Programa computadorizado para analise qualitativa de informafoes 
(Computer-assisted Qualitative Data Analysis Software- CAQDAS) 

Desenvolvimentos recentes de software implementam as tecni
cas tradicionais de analise de textos em uma interface com o uso 
proveitoso do computador. Muitos dos elementos destes desenvolvi
mentos de software provieram de processadores de texto padrao (a 
fun<_;ao de cortar e colar, por exemplo). Mas o importante e que os 
pacotes mais avan<_;ados oferecem aspectos adicionais, muitas vezes 
orientados teoricamente, que vao alem de meras manipula<_;oes do 
texto, em dire<_;ao a uma facilita<_;ao da interpreta<_;ao. Fun<;oes cornu
mente acessiveis incluem: 

Criafiio de memorandos: acrescenta comentarios ao processo de analise. 

CodificafiiO, etiquetafiiO, rotulafiio: identifica unidades similares do 
texto. 

Recuperafiio (retrieving): encontra unidades na mesma categoria. 

Ligafiio: texto-texto, c6digo-texto, memorando-texto, memoran
do-c6digo, c6digo-c6digo. 

Procura booleana: encontra combina<_;oes espedficas de c6digos tais 
como rela<;oes "e", "ou", "nao". 

Inteiface grdfica: representa as rela<_;oes entre c6digos e textos. 

Comparafoes entre textos de diferentes origens: categorias sociais, series 
temporais. 
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Os principais resultados do CAQDAS sao os seguintes: primeira
mente, codificar, cortar e colar produzem textos impressos de todas 
as passagens do texto que se refiram a mesma categoria, por exem
plo, c6digos do tema, c6digos do entrevistado e aspectos formais. 
Isto fornece uma sintese de todos os elementos relevantes do texto 
que perten<;am a urn c6digo especifico de interesse. Esta forma de 
produto e uma maneira eficiente de representar OS elementOS textu
ais, de tal modo que o pesquisador pode ilustrar sua interpreta<;ao 
com cita<;6es selecionadas. 

A interface grafica e/ou o mapeamento cognitivo oferece a opor
tunidade de desenvolver uma representa<;ao grafica da estrutura de 
rela<;6es entre os c6digos no texto. Ela pode ser hierarquica, usando 
categorias superordenadas e subordinadas interligadas, ou pode en
volver diferentes formas de liga<;ao, tais como "causal", "associati
va", "contradit6ria" e outras. A representa<;ao grafica do texto eo Iu
gar onde aspectos do texto e preconcep<;6es te6ricas se encontram 
em urn procedimento formal e interativo . 

A maioria dos pacotes de software para analise quantitativa pro
duz urn resultado opcional de freqiit~ncias de c6digo, que pode ser 
introduzido em uma posterior analise estatistica, por exemplo, no 
SPSS. Esta facilidade fornece uma liga<;ao entre os enfoques qualita
tivo e quantitativa e propicia a oportunidade de abordagens como 
tra<;ar perfis, tabula<;6es cruzadas e analise de correspondencia. Ha, 
na literatura academica, muitos exemplos interessantes de interpre
ta<;6es complementares obtidas atraves de analise qualitativa e nu
merica. U rna caracteristica destes pacotes de software e que eles 
abrem novas op<;6es, sem fechar as antigas. 

Ha muitos pacotes disponiveis como o CAQDAS. Todos exigem 
algum tempo para se poder maneja-los, mas o esfor<;o pode valera 
pena, particularmente com urn corpus de texto medio ou grande. 
Dois destes pacotes populares sao o NUD*IST, baseado na teoria 
fundamentada dos interacionistas simb6licos, e o ATLAS/ti, que e 
tambem compativel com a Teoria Fundamentada, mas oferece, 
alem disso, uma fun<;ao de interface grafica, valendo-se das ideias da 
teoria da memoria semfmtica. 0 CAQDAS ira fazer, no minimo, o 
que os pesquisadores sempre fizeram, mas fara isso mais sistematica
mente e de forma mais eficiente. Em vez de ter sistemas de cart6es e 
canetas para marcar o texto, o computador mantem o sistema de fi
chas, e permite modifica<;6es e mudan<;as na analise com relativa-
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mente menos esforc;o. Urn possfvel desenvolvimento destas novas 
ferramentas sera que OS procedimentos padrao para lidar COlli da
dos textuais se tornem urn lugar comum e oferec;;am urn referencial 
dentro do qual se podem definir padr6es basicos de qualidade e ava
liac;;ao para pesquisa qualitativa. 

E necessaria, contudo, uma palavra de precauc;;ao. Seria desas
troso cair na armadilha do "mito do computador", urn pressuposto 
de que pacotes de software irao substituir as habilidades e sensibili
dades do pesquisador. Os computadores nao farao nunca o trabalho 
intuitivo e criativo que e parte essencial da analise qualitativa. No 
maximo, eles irao apoiar 0 processo e oferecer uma representac;;ao 
do resultado da analise. Devido ao fato de que os pacotes de compu
tador possuem muitas possibilidades, eles contem o perigo de que o 
pesquisador fique absorvido na tecnologia e perca a visao do texto. 

Passos na entrevista qualitativa 

N ote-se que na pesquisa concreta estes passos nao estao em uma 
sequencia linear. 0 processo de pesquisa e circular e reflexivo. Por 
exemplo, depois de algumas entrevistas, tanto o t6pico guia, como 
a selec;;ao dos entrevistados pode mudar. Do mesmo modo, a analise 
e parte do continuo processo de pesquisa. 

1. Prepare o t6pico guia. 

2. Selecione o metodo de entrevista: individual, grupal ou uma 
combinac;;ao dos dois. 

3. Delineie uma estrategia para a selec;;ao dos entrevistados. 

4. Realize as entrevistas. 

5. Transcreva as entrevistas. 

6. Analise o corpus do texto. 
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4 
ENTREVISTA NARRATIVA 

Sandra Jovchelovitch & Martin W. Bauer 

Palavras-chave: fala conclusiva; narrativa principal; teoria pro
pria Eigentheory; narrativa; quest6es exmanentes e imanentes; nar
rativa e representac;ao; texto indexado e nao indexado; entrevista 
narrativa; informante; fase de questionamento; t6pico inicial; es
quema autogerador; trajet6rias - individuais e coletivas. 

0 estudo de narrativas conquistou uma nova importancia nos ul
timos anos. Este renovado interesse em urn t6pico antigo- interesse 
com narrativas e narratividade tern suas origens na Poitica de Arist6-
teles - esta relacionado com a crescente consciencia do papel que o 
contar hist6rias desempenha na conformac;ao de fenomenos sociais. 
No despertar desta nova consciencia, as narrativas se tornaram urn 
metodo de pesquisa muito difundido nas ciencias sociais. A discus
sao sobre narrativas vai, contudo, muito alem de seu emprego como 
metodo de investigac;ao. A narrativa como uma forma discursiva, 
narrativas como hist6ria, e narrativas como hist6rias de vida e hist6-
rias societais, foram abordadas por te6ricos culturais e literarios, lin
giiistas, fil6sofos da hist6ria, psic6logos e antrop6logos. 

Este capitulo trata do emprego de narrativas na investigac;ao so
cial, discutindo alguns elementos da teoria da narrativa e apresentan
do a entrevista narrativa como uma tecnica espedfica de coleta de da
dos, em particular no formato sistematizado por Schi.itze (1977; 1983; 
1992). Na sequencia, apresentamos as quest6es te6ricas relacionadas 
as narrativas, e apresentamos a entrevista narrativa como urn metodo 
de gerac;ao de dados, discutindo em detalhe o procedimento, a indi
cac;ao para seu uso e os possfveis problemas ligados a esta tecnica. 
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4. ENTREVISTA NARRATIVA 

Concluimos com uma discussao sobre o espinhoso problema episte
mol6gico do que, de fato, as narrativas nos contam. 

Questoes te6ricas 

Nao ha experiencia humana que nao possa ser expressa na for-
ma de uma narrativa. Como salienta Roland Barthes: 

A narrativa esta presente no milo, Zenda, fabula, canto, novela, 
epopeia, historia, tragidia, drama, comedia, mimica, pintura (pen
semos na Santa Ursula de Carpaccio), vitrais de janelas, cinema, 
historias em quadrinho, noticias, conversat;iio. A lim disso, sob esta 
quase infinita diversidade de formas, a narrativa esta presente em 
cada idade, em cada Iugar, em cada sociedade; ela comet;a com a 
propria historia da humanidade e nunca existiu, em nenhum Iu
gar e em tempo nenhum, um povo sem narrativa. Niio se impor
tando com boa ou ma literatura, a narrativa e internacional, 
trans-historica, transcultural: ela esta simplesmente ali, como a 
propria vida (1993: 251-2). 

Na verdade, as narrativas sao infinitas em sua variedade, e n6s as 
encontramos em todo lugar. Parece existir em todas as formas de 
vida humana uma necessidade de contar; contar hist6rias e uma for
ma elementar de comunicac;ao humana e, independentemente do 
desempenho da linguagem estratificada, e uma capacidade univer
sal. Atraves da narrativa, as pessoas lembram o que aconteceu, colo
cam a experiencia em uma sequencia, encontram possiveis explica
c;6es para isso, e jogam com a cadeia de acontecimentos que cons
troem a vida individual e social. Contar hist6rias implica estados in
tencionais que aliviam, ou ao menos tornam familiares, aconteci
mentos e sentimentos que confrontam a vida cotidiana normal. 

Comunidades, grupos sociais e subculturas contam hist6rias com 
palavras e sentidos que sao especificos a sua experiencia e ao seu 
modo de vida. 0 lexico do grupo social constitui sua perspectiva de 
mundo, e assume-se que as narrativas preservam perspectivas parti
culares de uma forma mais autentica. Contar hist6rias e uma habili
dade relativamente independente da educac;ao e da competencia lin
giiistica; embora a ultima seja desigualmente distribuida em cada po
pulac;ao, a capacidade de contar hist6ria nao o e, ou ao menos e em 
grau menor. Urn acontecimento pode ser traduzido tanto em termos 
gerais como em termos indexados. Indexados significa que a referen
cia e feita a acontecimentos concretos em urn lugar e em urn tempo. 
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Narra~oes sao ricas de coloca~oes indexicadas, a) porque elas se refe
rem a experiencia pessoal, e b) porque elas tendem a ser detalhadas 
com urn enfoque nos acontecimentos e a~oes. A estrutura de uma nar
ra~ao e semelhante a estrutura da orienta~ao para a a~ao: urn contex
to e dado; os acontecimentos sao sequenciais e terminam em urn de
terminado ponto; a narra~ao inclui urn tipo de avalia~ao do resultado. 
Situa~ao, coloca~ao do objetivo, planejamento e avalia~ao dos resulta
dos sao constituintes das a~oes humanas que possuem urn objetivo. A 
narra~ao reconstr6i a~oes e contexto da maneira mais adequada: ela 
mostra o lugar, o tempo, a motiva~ao e as orienta~oes do sistema sim
b6lico do ator (Schutze, 1977; Bruner, 1990). 

0 ato de contar uma hist6ria e relativamente simples. Conforme 
Ricoeur (1 980), alguem coloca urn numero de a~oes e experiencias 
em uma sequencia. Essas sao as a~oes de determinado numero de 
personagens, e esses personagens agem a partir de situa~oes que 
mudam. As mudan~as trazem a luz elementos da situa~ao e dos per
sonagens que estavam previamente implicitos. Com isso, eles exi
gem que se pense, ou que se aja, ou ambos. Contar hist6rias implica 
duas dimensoes: a dimensao cronol6gica, referente a narrativa 
como uma sequencia de epis6dios, e a nao cronol6gica, que implica 
a constru~ao de urn todo a partir de sucessivos acontecimentos, ou a 
configura~ao de urn "enredo". 0 enredo e crucial para a constitui
~ao de uma estrutura de narrativa. E atraves do enredo que as unida
des individuais (ou pequenas hist6rias dentro de uma hist6ria maior) 
adquirem sentido na narrativa. Por isso a narrativa nao e apenas 
uma listagem de acontecimentos, mas uma tentativa de liga-los, tan
to no tempo, como no sentido. Se n6s considerarmos os aconteci
mentos isolados, eles se nos apresentam como simples proposi~oes 
que descrevem acontecimentos independentes. Mas se eles estao es
truturados em uma hist6ria, as maneiras como eles sao contados 
permitem a operac;ao de produc;ao de sentido do enredo. E o enredo 
que da coerencia e sentido a narrativa, bern como fornece o contexto 
em que n6s entendemos cada urn dos acontecimentos, atores, des
cric;oes, objetivos, moralidade e relac;oes que geralmente constituem 
a hist6ria. Os enredos operam atraves de func;oes espedficas, que 
servem para estruturar e configurar varios acontecimentos em uma 
narrativa. Primeiro, e o enredo de uma narrativa que define o espa
~o de tempo que marca o comec;o e o fim de uma hist6ria. N 6s sabe
mos que a vida humana, e a vasta maioria dos fen6menos sociais, flu-

-92-

em sem inicic 
cimentos da · 
tante demarc 
nece criteria: 
cluidos na na 
ordenados e1 
sao da hist6r 
os acontecirr: 
urn todo. De• 
ser dito ante: 
da a narrativ 
senten~as e d 
as narrativas 
poderem ser 
cimentos qm 
nao esta no~ 
modo, comp1 
cronol6gica c 
dor de hist6ri 
ca, expressa 1 

A entrevista : 

A entrevi~ 
situa~ao que • 
mado urn "in 
mento impor 
seu nome da
urn manuscril 
tizac;ao dessa 
sociais a pari 
quanta possiv 
construir as p 
para reconstr 
projeto para 
corporativo (l 
representa~o<: 

Experiencias 
fazer a sistem 
guma elabora 



IO.~ESOM 

Pbs, a) porque elas se refe
das raxlem a ser detalhadas 
~Aestnitura de uma nar
.poparaaac;ao: umcontex
~ e tenninam em urn de-
1Podravalia9io do resultado. 
~eoncilia9io dos resulta-
1.-rpossuem urn objetivo. A 
I • i1 a mais adequada: ela 
~Oes do sistema sim-

illl.clllesimples. Conforme 
dr ~6es e experiencias 
~ado numero de 
a partir de situac;6es que 

!Dim da simac;ao e dos per
l!liDIIDS.. Com isso, eles exi

Cootar hist6rias implica 
referente a narrativa 

- aonol6gica, que implica 
•ift(ll5 acontecimentos, ou a 
~ auc:ial para a constitui

~doenredo que as unida
...., de uma hist6ria maior) 
• 3 1131Td0Ya nao e apenas 
•tftllatn·a de liga-los, tan
la.aiderarmos os aconteci
• OJIIlO simples proposic;6es 
~ ~las se eles estao es
ila <DOlO eles sao contados 
.-ida do enredo. E o enredo 
i£-. <DOlO fomece o contexto 
,..._ecimentos, atores, des
~fPie geralmente constituem 

1dr ~6es especificas, que 
!ius acontecimentos em uma 
~-a que define o espa
~ tlr uma hist6ria. N 6s sa be
ados fen6menos sociais, flu-

4. ENTREVJSTA NARRATJVA 

em sem inicios ou fins precisos. Mas a fim de dar sentido aos aconte
cimentos da vida, e compreender o que esta acontecendo, e impor
tante demarcar os inicios e os fins. Em segundo lugar, o enredo for
nece criterios para a selec;ao dos acontecimentos que devem ser in
cluidos na narrativa, para a maneira como esses acontecimentos sao 
ordenados em uma sequencia que vai se desdobrando ate a conclu
sao da hist6ria, e para o esclarecimento dos sentidos implicitos que 
os acontecimentos possuem como contribuic;6es a narrativa como 
urn todo. Decidir o que deve e o que nao deve ser dito, e o que deve 
ser dito antes, sao operac;6es relacionadas ao sentido que o enredo 
da a narrativa. Neste sentido, as narrativas se prolongam alem das 
sentenc;as e dos acontecimentos que as constituem; estruturalmente, 
as narrativas partilham das caracteristicas da sentenc;a sem nunca 
poderem ser reduzidas a simples soma de suas sentenc;as ou aconte
cimentos que as constituem. Nesta mesma perspectiva, o sentido 
nao esta no "fim" da narrativa; ele permeia toda a hist6ria. Deste 
modo, compreender uma narrativa nao e apenas seguir a sequencia 
cronol6gica dos acontecimentos que sao apresentados pelo conta
dor de hist6rias: e tambem reconhecer sua dimensao nao cronol6gi
ca, expressa pelas func;6es e sentidos do enredo. 

A entrevista narrativa 

A entrevista narrativa (daqui em diante, EN) tern em vista uma 
situac;ao que encoraje e estimule urn entrevistado (que na EN e cha
mado urn "informante") a contar a hist6ria sobre algum aconteci
mento importante de sua vida e do contexto social. A tecnica recebe 
seu nome da palavra latina narrare, relatar, contar uma hist6ria. Em 
urn manuscrito nao publicado, Schutze (1977) sugeriu uma sistema
tizac;ao dessa tecnica. Sua ideia basica e reconstruir acontecimentos 
sociais a partir da perspectiva dos informantes, tao diretamente 
quanto possivel. Ate hoje, n6s usamos entrevistas narrativas para re
construir as perspectivas do informante em dois estudos: primeiro, 
para reconstruir as perspectivas dos atores em urn controvertido 
projeto para o desenvolvimento de urn software em urn contexto 
corporativo (Bauer, 1991; 1996; 1997); e segundo, para investigar 
representac;6es da vida publica no Brasil (Jovchelovitch, 2000). 
Experiencias positivas nos encorajaram a recomendar a tecnica e 
fazer a sistematizac;ao de Schutze acessivel a lingua inglesa, com al
guma elaborac;ao. 
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Esta versao espedfica de entrevista narrativa nao se tornou aces
sivel em ingles, embora escritos sobre narrativas sejam abundantes 
em diferentes vers6es. Muitos escritos sobre "narrativas" possuem 
urn enfoque analitico, enfatizando as caracteristicas estruturais e o 
significado filos6fico das narrativas (Riesman, 1993; Barthes, 1993; 
Bruner, 1990; Mitchell, 1980;Johnson & Mandler, 1980; Kintsch & 
van Dijk, 1978; Propp, 1928). A forc;a da sugestao de Schiitze e uma 
proposta sistematica de criar narrativas com fins de pesquisa social. 
0 manuscrito de Schiitze de 1977 permanece sem ser publicado; ele 
se difundiu largamente como uma literatura nao oficial e se tornou o 
foco de urn verdadeiro metodo de pesquisa em comunidade na Ale
manha durante a decada de 80. A ideia original se desenvolveu a 
partir de urn projeto de pesquisa sobre estruturas de poder nas co
munidades locais. 

Narrativa como um esquema autogerador: "era uma vez" 

0 contar hist6rias parece seguir regras universais que guiam o 
processo de prodw;ao da hist6ria. Schiitze ( 1977) descreve como 
"exigencias inerentes da narrac;ao" (Zugzwaenge des Erzaehlens) o 
que outros chamam de "esquema da hist6ria", "convenc;ao narrati
va" ou "gramatica da hist6ria" (Johnson & Mandler, 1980; Kintsch 
& van Dijk, 1978; Labov, 1972). Urn esquema estrutura urn processo 
semi-autonomo, ativado por uma situac;ao predeterminada. A nar
rac;ao e entao eliciada na base de provocac;6es espedficas e, uma vez 
que o informante tenha comec;ado, o contar hist6rias ira sustentar o 
fluxo da narrac;ao, fundamentando-se em regras tacitas subjacentes. 

0 contar hist6rias segue urn esquema autogerador com tres 
principais caracteristicas, como a seguir: 

Textura detalhada: se refere a necessidade de dar informac;ao deta
lhada a fim de dar conta, razoavelmente, da transic;ao entre urn 
acontecimento e outro. 0 narrador tende a fornecer tantos detalhes 
dos acontecimentos quantos forem necessarios para tornar a transi
c;ao entre eles plausivel. Isto e feito levando o ouvinte em considera
c;ao. A hist6ria tern de ser plausivel para urn publico, de outra manei
ra nao seria hist6ria. Quanto menos o ouvinte conhece, mais deta
lhes serao dados. 0 contar hist6rias esta proximo dos acontecimen
tos. Ele clara conta do tempo, lugar, motivos, pontos de orientac;ao, 
pianos, estrategias e habilidades. 
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4. ENTREVISTA NARRATIVA 

Fixar;iio da relevdncia: o contador de historia narra aqueles aspectos 
do acontecimento que sao relevantes, de acordo com sua perspectiva 
de mundo. A explicac;ao dos acontecimentos e necessariamente sele
tiva. Ela se desdobra ao redor de centros tematicos que refletem o 
que o narrador considera importante. Estes temas representam sua 
estrutura de relevancia. 

Fechamento da Gestalt: urn acontecimento central mencionado na 
narrativa tern de ser contado em sua totalidade, com urn comec;o, 
meio e fim. 0 fim pode ser o presente, se os acontecimentos concre
tos ainda nao terminaram. Esta estrutura triplice de uma conclusao 
faz a historia fluir, uma vez comec;ada: o comec;o tende para o meio, 
e o meio tende para o fim. 

Para alim do esquema pergunta-resposta 

A entrevista narrativa e classificada como urn metodo de pes
quisa qualitativa (Lamnek, 1989; Hatch & Wisnieswski, 1995; Ries
man, 1993; Flick, 1998). Ela e considerada urn a forma de entrevis
ta nao estruturada, de profundidade, com caracterfsticas espedfi
cas. Conceitualmente, a ideia da entrevista narrativa e motivada 
por uma crftica do esquema pergunta-resposta da maioria das en
trevistas. No modo pergunta-resposta, o entrevistador esta impon
do estruturas em urn sentido trfplice: a) selecionando o tema e os 
topicos; b) ordenando as perguntas; c) verbalizando as perguntas 
com sua propria linguagem. 

Para se conseguir uma versao menos imposta e por isso mais "va
lida" da perspectiva do informante, a influencia do entrevistador 
deve ser minima e urn ambiente deve ser preparado para se conse
guir esta minimizac;ao da influencia do entrevistador. As regras de 
execuc;ao da EN restringem o entrevistador. A EN vai mais alem que 
qualquer outro metodo ao evitar uma pre-estruturac;ao da entrevis
ta. Eo empreendimento mais notavel para superar o tipo de entre
vista baseado em pergunta-resposta. Ela emprega urn tipo especffico 
de comunicac;ao cotidiana, o contar e escutar historia, para conse
guir este objetivo. 

0 esquema de narrac;ao substitui o esquema pergunta-resposta 
que define a maioria das situac;6es de entrevista. 0 pressuposto subja
cente e que a perspectiva do entrevistado se revela melhor nas historias 
onde o informante esta usando sua propria linguagem espontanea na 
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narrac;ao dos acontecimentos. Seria, contudo, ingenuo afirmar que a 
narrac;ao nao possui estrutura. Uma narrativa esta formalmente es
truturada; como apontamos acima, a narrac;ao segue urn esquema au
togerador. Todo aquele que conta uma boa hist6ria, satisfaz as regras 
basicas do contar hist6rias. Aqui surge o paradoxa da narrac;ao: sao as 
exigencias das regras tacitas que libertam o contar hist6rias. 

A tecnica e sensfvel a dois elementos basicos da entrevista, como 
apontados por Farr (1982): ela contrasta diferentes perspectivas, e 
leva a serio a ideia de que a linguagem, assim como o meio de troca, 
nao e neutro, mas constitui uma cosmovisao particular. A avaliac;ao 
da diferenc;a de perspectivas, que pode estar tanto entre o entrevis
tador e 0 informante, quanta entre diferentes informantes, e central 
a tecnica. 0 entrevistador e alertado para que evite cuidadosamente 
impor qualquer forma de linguagem nao empregada pelo informan
te durante a entrevista. 

A tecnica de eliciar informafi5es 

Como tecnica de entrevista, a EN consiste em uma serie de re
gras sobre: como ativar o esquema da hist6ria; como provocar narra
c;oes dos informantes; e como, uma vez comec;ada a narrativa, con
servar a narrac;ao andando atraves da mobilizac;ao do esquema au
togerador. A hist6ria se desenvolve a partir de acontecimentos reais, 
uma expectativa do publico e as manipulac;6es formais dentro do 
ambiente. As regras que se seguem sao uma mistura da proposta de 
Schiitze e nossa elaborac;ao pessoal. 

A Tabela 4.1 sintetiza o conceito basico de EN e suas regas de 
procedimento. A entrevista narrativa se processa atraves de quatro 
fases: ela comec;a com a iniciac;ao, move-se atraves da narrac;ao e da 
fase de questionamento e termina com a fase da fala conclusiva. Para 
cada uma dessas fases, e sugerido determinado numero de regras. A 
func;ao destas regras nao e tanto encorajar uma adesao cega, mas 
oferecer guia e orientac;ao para o entrevistador, a fim de fazer com 
que smja uma narrac;ao rica sobre urn t6pico de interesse, evitando 
os perigos do esquema pergunta-resposta de entrevista. 0 segui
mento destas regras levara certamente a uma situac;ao isenta de 
constrangimentos, e mantera a disposic;ao do informante de contar 
uma hist6ria sobre acontecimentos importantes. 
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Fases 
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T abel a 4.1 - Fases principais da entrevista narrative 

Fases 

Preparac;:ao 

1 . lniciac;:ao 

2. Narrac;:ao central 

3. Fase de perguntas 

4. Fala conclusive 

Preparw;iio da entrevista 

Regras 

Explorac;:ao do campo 
Formulac;:ao de quest6es exmanentes 

Formulac;:ao do t6pico inicial para narrac;:ao 
Emprego de auxrlios visuais 

Nao interromper 
Somente encorajamento nao verbal para continuer a 
narrac;:ao 
Esperar para os sinais de finalizac;:ao ("coda") 

Somente "Que aconteceu entao?" 
Nao dar opini6es ou fazer perguntas sobre atitudes 
Nao discutir sobre contradic;:oes 
Nao fazer perguntas do tipo "por que?" 
lr de perguntas exmanentes para imanentes 

Parar de gravar 
Sao permitidas perguntas do tipo "por que?" 
Fazer anotac;:6es imediatamente depois da entrevista 

Preparar uma EN toma tempo. E necessaria uma compreensao 
preliminar do acontecimento principal, tanto para deixar evidentes 
as lacunas que a EN deve preencher, quanta para se conseguir uma 
formulac_;ao convincente do t6pico inicial central, designado a pro
vocar uma narrac_;ao auto-sustentavel. Primeiramente, o pesquisador 
necessita criar familiaridade com o campo de estudo. Isto pode im
plicar em ter de se fazer investigac_;6es preliminares, ler documentos 
e tamar nota dos boatos e relatos informais de algum acontecimento 
espedfico. Com base nestes inqueritos iniciais, e em seus pr6prios 
interesses, o pesquisador manta uma lista de perguntas exmanen
tes. Quest6es exmanentes refletem os interesses do pesquisador, 
suas formulac_;6es e linguagem. Distinguimos das quest6es exmanen
tes as quest6es imanentes: os temas, t6picos e relatos de aconteci
mentos que surgem durante a narrac_;ao trazidos pelo informante. 
Quest6es exmanentes e imanentes podem se sobrepor totalmente, 
parcialmente ou nao terem nada aver umas com as outras. 0 ponto 
crucial da tare fa e traduzir questoes exmanentes em questoes imanentes, 
ancorando quest6es exmanentes na narrac_;ao, e fazendo usa exclusi
vamente da propria linguagem do entrevistado. No decurso da en
trevista, a atenc_;ao do entrevistador deve estar focada em quest6es 
imanentes, no trabalho de tamar anotac_;6es da linguagem emprega-
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da, e em preparar perguntas para serem feitas posteriormente, em 
tempo adequado. 

Fase 1: inicia<;ao 

0 contexto da investiga<;ao e explicado em termos amplos ao in
formante. Deve-se pedir a ele a permissao para se gravar a entrevis
ta. Gravar e importante para se poder fazer uma analise adequada 
posteriormente. 0 procedimento da EN e entao brevemente expli
cado ao informante: a narra<;ao sem interrup<;6es, a fase de questio
namento e assim por diante. Na fase de prepara<;ao da EN, urn t6pi
co para narra<;ao ja foi identificado. Deve-se ter em mente que o t6-
pico inicial representa os interesses do entrevistador. Para ajudar na 
introdu<;ao do t6pico inicial, podem ser empregados recursos visuais. 
Uma linha do tempo, representando esquematicamente o come<;o e 
o fim do acontecimento em questao, e urn exemplo possfvel. 0 nar
rador, neste caso, ira enfrentar o problema de segmentar o tempo 
entre o come<;o eo fim da hist6ria. 

A introdu<;ao do t6pico central da EN deve deslanchar o proces
so de narra<;ao. A experiencia mostra que, a fim de eliciar uma hist6-
ria que possa ir adiante, varias regras podem ser empregadas como 
orienta<_;6es para formular o t6pico inicial: 

• 0 t6pico inicial necessita fazer parte da experiencia do infor
mante. Isso ira garantir seu interesse, e uma narra<_;ao rica em 
detalhes. 

• 0 t6pico inicial deve ser de significancia pessoal e social, ou 
comunitaria . 

• 0 interesse e 0 investimento do informante no t6pico nao de
vern ser mencionados. Isso e para evitar que se tomem posi
<;6es ou se assumam papeis ja desde o inkio. 

• 0 t6pico deve ser suficientemente amplo para permitir ao in
formante desenvolver uma hist6ria longa que, a partir de si
tua<_;6es iniciais, passando por acontecimentos passados, leve a 
situa<_;ao atual. 

• Evitar formula<;6es indexadas. Nao referir datas, nomes ou lu
gares. Esses devem ser trazidos somente pelo informante, como 
parte de sua estrutura relevante. 
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4. ENTREVISTA NARRATIVA 

Fase 2: a narrat,;ao central 

Quando a narrat,;ao comet,;a, nao deve ser interrompida ate que 
haja uma clara indicat,;ao ("coda"), significando que o entrevistado se 
detem e da sinais de que a hist6ria terminou. Durante a narrat,;ao, o 
entrevistador se abstem de qualquer comentario, a nao ser sinais nao 
verbais de escuta atenta e encorajamento explicito para continuar a 
narrat,;ao. 0 entrevistador pode, contudo, tomar notas ocasionais 
para perguntas posteriores, se isto nao interferir com a narrat,;ao. 

Restrinja-se a escuta ativa, ao apoio nao verbal ou paralingiiisti
co, e mostrando interesse ("hmm", "sim", "sei"). Enquanto escuta, 
pergunte-se mentalmente, ou escreva no papel, as perguntas para a 
proxima fase da entrevista . 

Quando o informante indica o coda no final da hist6ria, investi
gue por algo mais: "E tudo o que voce gostaria de me contar?" Ou 
"Haveria ainda alguma coisa que voce gostaria de dizer?" 

Fase 3: fase de questionamento 

Quando a narrat,;ao chega a urn fim "natural", o entrevistador 
inicia a fase de questionamento. Este e o momenta em que a escuta 
atenta do entrevistador produz seus frutos. As quest6es exmanentes 
do entrevistador sao traduzidas em quest6es imanentes, com o em
prego da linguagem do informante, para completar as lacunas da 
hist6ria. A fase de questionamento nao deve comet,;ar ate que o en
trevistador comprove com clareza o fim da narrativa central. Na fase 
de questionamento, tres regras basicas se aplicam: 

• Nao fat,;a perguntas do tipo "por que?"; fat,;a apenas perguntas 
que se refiram aos acontecimentos, como: "0 que aconteceu 
antes/depois/entao?" Nao pergunte diretamente sobre opi
ni6es, atitudes ou causas, pois is to convida a justificat,;6es e ra
cionalizat,;6es. Toda narrativa ira incluir determinadas justifi
cat,;6es e racionalizat,;6es; contudo, e importante nao investi
ga-las, mas ver como elas aparecem espontaneamente. 

• Pergunte apenas quest6es imanentes, empregando somente 
as palavras do informante. As perguntas se referem tanto aos 
acontecimentos mencionados na hist6ria, quanto a t6picos do 
projeto de pesquisa. Traduza quest6es exmanentes em ques
t6es imanentes. 
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• Para evitar urn clima de investiga~ao detalhada, nao a ponte con
tradi~6es na narrativa. Esta e tambem uma precau~ao contra in
vestigar a racionaliza~ao, alem da que ocorre espontaneamente. 

A fase de questionamento tern como finalidade eliciar material 
novo e adicional alem do esquema autogerador da hist6ria. 0 entre
vistador pergunta por maior "textura concreta" e "fechamento da 
Gestalt", mantendo-se dentro das regras. 

As fases 1, 2 e 3 sao gravadas para transcri~ao literal, como con
sentimento dos informantes. 

Fase 4: fala conclusiva 

No final da entrevista, quando o gravador estiver desligado, mui
tas vezes acontecem discuss6es interessantes na forma de comenta
rios informais. Falar em uma situa~ao descontraida, depois do 
"show", muitas vezes traz muita luz sobre as informa~6es mais for
mais dadas durante a narra~ao. Esta informa~ao contextual se mos
tra, em muitos casos, muito importante para a interpreta~ao dos da
dos, e pode ser crucial para a interpreta~ao contextual das narrati
vas do informante. 

Durante esta fase, o entrevistador pode empregar quest6es do 
tipo "por que?" Isto pode ser uma porta de entrada para a analise 
posterior, quando as teorias e explica~6es que os contadores de his
t6rias tern sobre si mesmos ("eigentheories") se tornam o foco de 
analise. Alem do mais, na ultima fase, 0 entrevistador pode tambem 
estar em uma posi~ao de avaliar o nivel de (des)confian~a percebido 
no informante, o que se constitui em uma informa~ao importante 
para a interpreta~ao da narra~ao no seu contexto. 

A fim de nao perder esta importante informa~ao, e aconselhavel 
ter urn diario de campo, ou urn formulario especial para sintetizar os 
conteudos dos comentarios informais em urn protocolo de memo
ria, imediatamente depois da entrevista. Se alguem organiza uma 
serie de EN, e util planejar o tempo entre as entrevistas para escre
ver os comentarios informais e outras impress6es. 

Vantagens e fraquezas da entrevista narrativa 

Os pesquisadores que fazem uso da entrevista narrativa aponta
ram dois problemas principais da tecnica: a) as expectativas incon-
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4. ENTREVISTA NARRATIVA 

trol<iveis dos informantes, que levantam duvidas sabre o forte argu
mento da nao-diretividade da EN, e b) o papel muitas vezes irrealis
tico e as regras exigidas para tais procedimentos. 

Expectativas incontrolaveis na entrevista 

0 entrevistador procura obter de cada entrevista uma narrac;ao 
completa dos acontecimentos que expresse uma perspectiva especi
fica. Ele, por conseguinte, se coloca como alguem que nao sabe 
nada, ou muito pouco, sabre a historia que esta sendo contada, e que 
nao possui nela interesses particulares. Cada participante, contudo, 
construini hipoteses sabre o que o entrevistador quer ouvir, e o que 
ele provavelmente ja sabe. Os informantes geralmente supoem que 
o entrevistador sabe algo sabre a historia, e que eles nao irao falar sa
bre aquila que ele ja sabe, pois eles assumem isto como pacifica. E 
muito problematico montar urn "pretenso jogo" de ingenuidade, es
pecialmente com respeito a uma serie de entrevistas sabre as quais o 
informante sabe que ele nao e o primeiro a ser entrevistado . 

Como foi vista acima, cada informante construira hipoteses sa
bre o que o entrevistador gostaria de ouvir. 0 entrevistador deve, 
pois, ser sensivel ao fato de que a historia que ele obtera e, ate certo 
ponto, uma comunicac;ao estrategica, isto e, uma narrativa com o 
proposito tanto de agradar ao entrevistador, quanta de afirmar de
terminado ponto, dentro de urn contexto politico complexo que 
pode estar sendo discutido. Podera ser dificil, se nao impossivel, ob
ter uma narrativa de urn politico que nao seja uma comunicac;ao es
trategica. 0 informante podera tentar defender-se de urn conflito, 
ou podera colocar-se dentro do conflito, mas sob uma luz favoravel 
com respeito aos acontecimentos. 

A interpretac;ao da EN deve levar em considerac:;ao tais circuns
tancias possiveis, inevitaveis na propria situac;ao da entrevista. A nar
rac;ao em uma EN e uma func;ao da situac;ao como urn todo, e deve 
ser interpretada a luz da situac;ao em estudo, da estrategia presumi
da do narrador e das expectativas que o informante atribui ao entre
vistador. Independentemente do que o entrevistador diz, o infor
mante pode suspeitar de uma agenda oculta. Alternativamente, o in
formante pode confiar no entrevistador, nao assumir uma agenda 
oculta, e fornecer uma autentica narrativa dos acontecimentos, mas 
pode, ao mesmo tempo, transformar a entrevista em uma arena 
para promover seu ponto de vista, com fins mais amplos do que os 
da agenda de pesquisa. 
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A textura da narrativa dependeni, em grande parte, do pre-co
nhecimento que o informante atribui ao entrevistador. Fazer o pa
pel de ignorante pode ser urn requisito irrealfstico da parte do en
trevistador. Cada entrevista exige que o entrevistador se apresente 
como ignorante, quando na verdade seu conhecimento real esta 
crescendo de uma entrevista a outra. A credibilidade desta preten
sao possui limites, e o conhecimento do entrevistador nao podera 
permanecer oculto por muito tempo. 

Sob tais circunstancias, Witzel ( 1982) se mostra descrente da afir
ma<_;ao de que as estruturas de relevancia dos informantes sao revela
das pela narra<_;ao. Toda conversa<_;ao e guiada por "expectativas de 
expectativas". Mesmo em casos onde o entrevistador se abstem de 
formular perguntas e respostas, o informante ativo ira lhe contar a 
hist6ria que ira agradar ou frustrar o entrevistador, ou ira usar o en
trevistador para fins que vao alem do seu controle. Em todos os ca
sos, as estruturas de relevancia do informante podem permanecer 
ocultas. A narra<_;ao reflete a interpreta<_;ao da situa<_;ao de entrevista. 
Urn contar hist6rias estrategico nao pode ser descartado. 

Regras irrealisticas 

As regras da EN sao formuladas para guiar o entrevistador. Elas 
sao construfdas para preservar a espontaneidade do informante em 
narrar alguns acontecimentos convencionais e problemas em estu
do. A questao principal e se tais regras sao tao uteis quanto preten
dem ser. Novamente Witzel (1982) tern duvidas se o formato prescri
to do "t6pico inicial" e, de fato, aplicavel para qualquer informante. 
0 entrevistador se apresenta como se ele nao soubesse nada sobre o 
t6pico em estudo. Os informantes podem ver esta atitude como se 
fosse urn truque, e esta percep<_;ao ira interferir em sua coopera<_;ao. 

A maneira como o entrevistador inicia sua entrevista implica na 
qualidade da entrevista. Este fato coloca muita enfase no infcio da 
entrevista. A narra<_;ao podera se tornar urn produto da maneira 
como o entrevistador se comporta. A fase de inicia<_;ao e diffcil de ser 
padronizada e se ap6ia totalmente nas habilidades sociais do entre
vistador. Esta sensibilidade do metodo ao momento inicial pode ser 
causa de ansiedade e estresse para o entrevistador. Tal fato podera 
trazer uma dificuldade para a aplica<_;ao da tecnica da EN em urn 
projeto de pesquisa com varios entrevistadores que possuem dife
rentes niveis de habilidades. Outro ponto de crftica se refere ao fato 

-102-

de que as I1! 

urn campo a 
quisa biogtil 
problema <:Ia 
oonarcomo 
rna empfrico 
tes circunsta. 
alem da desc 

As regras 
tipo ideal, qu 
como urn pat 
urn compron: 
revelam as dl 
tos e sobre si 1 

sibilitam fazeJ 
bre o mesmo 
rias seqiienlli 
<;ao entre a nc 
as fronteiras e 
Habermas ( 1 ~ 
uma entrevist 
tao que surge 
mentoscome 
veitou desta i: 
volver a "entr 
pode seruma 
rativos do que 

Indica«;ao dif 

As narrati• 

• Projetos 
mente a 
urn proj 
(Schiitze 

• Projetos 
diferente 
elas difer 
acontecir 
diferente 



JO, IMAGEM E SOM 
--- .............. ' ......... . 

em grande parte, do pre-co
., entrevistador. Fazer o pa
l» irrealistico da parte do en
o entrevistador se apresente 
seu conhecimento real esta 
l aedibilidade desta preten
lo entre\-istador nao podera 

Osemostra descrente da afir
~dos informantes sao revela
~ piada por "expectativas de 
~:::istador se abstem de 

ativo ira lhe contar a 
!IDetistador, ou ira usar o en
~ Ollllrole. Em todos os ca
pnwa;mte podem permanecer 
po da situa<;ao de entrevista. 
~ ser descartado. 
' 

113 piar o entrevistador. Elas 
iDueidade do informante em 
linaais e problemas em estu-
15 sio tao uteis quanta preten
~diiridas se o formato prescri
~ para qualquer informante. 
tk a3o soubesse nada sobre o 
ma Ter esta atitude como se 
.. ion em sua coopera<;ao. 

licia sua entrevista implica na 
!Ia muita enfase no inicio da 
..- mn produto da maneira 
Par de inicia<;ao e dificil de ser 
~ WJilidades sociais do entre
it 30 momenta inicial pode ser 
•evistador. Tal fato podera 
~ da tecnica da EN em urn 
~res que possuem dife
-*> de critica se refere ao fato 

4. ENTREVISTA NARRATIVA 

de que as regras da tecnica de EN foram desenvolvidas dentro de 
urn campo especifico de estudo, que lida com politicas locais e pes
quisa biografica. As regras apresentam sugest6es que dao conta do 
problema da intera<;ao nestes estudos especificos, e podem nao fun
cionar como se pretende em outras circunstancias. Este e urn proble
ma empirico que deve ser investigado ao se aplicar a EN em diferen
tes circunstancias. Pouca pesquisa metodol6gica, contudo, foi feita 
alem da descri<;ao, ou de uma critica generalizada da tecnica. 

As regras da entrevista narrativa definem urn procedimento de 
tipo ideal, que apenas poucas vezes pode ser conseguido. Elas servem 
como urn padrao de aspira<;ao. Na pratica, a EN muitas vezes exige 
urn compromisso entre a narrativa e o questionamento. As narrativas 
revelam as diversas perspectivas dos informantes sobre acontecimen
tos e sobre si mesmos, enquanto que perguntas padronizadas nos pos
sibilitam fazer compara<;6es diretas percorrendo varias entrevistas sa
bre o mesmo assunto. Alem disso, uma entrevista pode percorrer va
rias seqiiencias de narra<_;ao e subseqiiente questionamento. A intera
<;ao entre a narra<_;ao e o questionamento pode ocasionalmente diluir 
as fronteiras entre a EN e a entrevista semi-estruturada. Como afirma 
Habermas (1991), mais que uma nova forma de entrevista, n6s temos 
uma entrevista semi-estruturada enriquecida por narrativas. A ques
tao que surge, entao, e se a multiplica<_;ao de r6tulos para procedi
mentos com entrevista serve para algum prop6sito. Flick ( 1998) apro
veitou desta incerteza pratica como uma oportunidade para desen
volver a "entrevista epis6dica" (veja Flick, cap. 5 deste volume) que 
pode ser uma forma mais realistica de entrevista com elementos nar
rativos do que a EN no sentido puro de Schiitze. 

Indica~ao diferencial para a entrevista de narrativa 

As narrativas sao particularmente uteis nos seguintes casos: 

• Projetos que investigam acontecimentos espedficos, especial
mente assuntos "quentes", tais como jun<_;ao de corpora<;6es, 
urn projeto de desenvolvimento espedfico, ou politicas locais 
(Schiitze, 1977). 

• Projetos onde variadas "vers6es" estao em jogo. Grupos sociais 
diferentes constroem hist6rias diferentes, e as maneiras como 
elas diferem sao cruciais para se apreender a dinamica plena dos 
acontecimentos. Diversas perspectivas podem real<;ar urn eixo 
diferente, bern como uma outra sequencia nos acontecimentos 
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cronol6gicos. Alem disso, diferen<;a nas perspectivas pode esta
belecer uma configura<;ao diferente na sele<;ao dos acontecimen
tos que devem ser incluidos no conjunto da narrativa. 

• Projetos que combinem hist6rias de vida e contextos s6cio-his
t6ricos. Hist6rias pessoais expressam contextos societais e his
t6ricos mais amplos, e as narrativas produzidas pelos individu
os sao tambem constitutivas de fenomenos s6cio-hist6ricos es
pedficos, nos quais as biografias se enraizam. N arrativas de 
guerra sao classicas neste ponto, como sao tambem as narrati
vas de exilio politico e de persegui<;ao (Schiitze, 1992). 

Embora o contar hist6rias seja uma competencia universal e as 
narrativas possam ser usadas sempre que haja uma hist6ria a ser 
contada, nem toda situa<;ao social leva a prodw;ao de uma narrativa 
"confiavel". Urn indicador borne simples e a dura<;ao, ou a ausencia 
da narrativa central no projeto de pesquisa. Entrevistas muito cur
tas, ou a ausencia de narra<;ao, podem mostrar o fracasso do meta
do. Bauer (1996) realizou 25 entrevistas narrativas relacionadas a 
urn projeto de desenvolvimento de urn software controvertido. De 
urn total de 309 minutos de narra<;ao, a dura<_;ao media das narra
<;6es foi de cerca de 12 minutos, com uma escala que ia de 1 a 60 mi
nutos de narra<_;ao ininterrupta. Isto mostra que a entrevista narrati
va nao foi igualmente adequada para todos os informantes. N a ver
dade, quanta maior a distancia entre o informante eo cerne da a<;ao, 
menor a entrevista. Envolvimento direto e imediato nas atividades 
centrais do evento que esta sendo contado parece ser urn fator im
portante na produ<;ao de narrativas. Contudo, ceteris paribus, a au
sencia de narrativas pode ser muito significativa. Este e o caso, por 
exemplo, quando alguns grupos espedficos de individuos recusam 
produzir uma narra<_;ao e, ao fazer isso, expressam uma posi<;ao defi
nida em rela<;ao aos acontecimentos Qovchelovitch, 2000). 

E tambem importante levar em considera<_;ao problemas ligados 
ao desempenho do pesquisador. Ha casos em que a formula<;ao do 
t6pico inicial e inadequada e ela nao consegue engajar o contador 
de hist6ria. Em tais casos, uma reavalia<_;ao do desempenho do pes
quisador de acordo com as regras da EN pode ajudar a afastar ou su
perar esta fonte de erro. 

Alem disso, existem situa<;6es sociais que podem levar tanto a 
subprodu<;ao, como a superprodu<;ao de narrativas (Bude, 1985; 
Rosenthal, 1991; Mitscherlich & Mitscherlich, 1977). Distinguimos 
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ao menos tres situac;6es que podem levar a subproduc;ao de narrati
vas, is to e, onde nao ha o que contar ou ha pouco, independentemen
te da riqueza da experiencia. Primeiro, pessoas que passaram por urn 
trauma podem nao estar em uma situac;ao de verbalizar estas expe
riencias. Do mesmo modo como uma narrac;ao pode ser terapeutica, 
ela pode tambem produzir uma renovac;ao do sofrimento e da ansie
dade associados com a experiencia que e narrada. Em segundo lugar, 
ha comunidades que mantem uma verdadeira cultura do silencio, 
on de este e muito apreciado e mais importante que falar. Neste caso, 
o fluxo da narrativa pode ser muito breve, ou mesmo estar ausente. 
Finalmente, podera haver situac;6es em que os interesses de urn gru
po de pessoas pode militar contra a produc;ao de hist6rias. Neste caso, 
0 silencio e privilegiado devido a uma decisao politica de nao dizer 
nada. Esta pode ser uma estrategia generalizada de defesa, ou pode 
estar diretamente relacionada a desconfianc;a no pesquisador. 

Em relac;ao a superproduc;ao de narrac;ao, as seguintes situac;6es 
devem ser levadas em considerac;ao. Ansiedades neur6ticas podem 
levar a urn con tar hist6rias compulsivo e mobilizar uma vi vida imagi
nac;ao com pouca fundamentac;ao em acontecimentos reais ou na ex
periencia. Esta superproduc;ao pode servir a mecanismos de defesa e 
a evitar a confrontac;ao com os temas reais em jogo. Antrop6logos 
observaram que algumas comunidades chamam os contadores de 
hist6ria para dizer ao pesquisador o que a comunidade pensa que o 
pesquisador quer ou necessita ouvir. Is to implica algumas vezes a in
venc;ao de narrativas fantasticas, que mistificam mais que revelam. 

Todas estas situac;6es devem ser cuidadosamente avaliadas pelo 
pesquisador. Algumas narrac;6es podem deslanchar respostas psico-
16gicas inesperadas que nao sao controlaveis pelo grupo de pesqui
sadores. Neste caso, como em todas as situac;6es de pesquisa, consi
derac;6es eticas devem estar sempre presentes. 

A amilise de entrevistas narrativas 

A entrevista narrativa e uma tecnica para gerar hist6rias; ela e 
aberta quanta aos procedimentos analiticos que seguem a coleta de 
dados. A seguir, apresentaremos brevemente tres diferentes proce
dimentos que podem ajudar aos pesquisadores na analise das hist6-
rias coletadas durante a entrevista narrativa: a analise tematica, a 
proposta do proprio Schi.itze e a analise estruturalista. 
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TranscrifiiO 

0 primeiro passo na amilise de narrativas e a conversao dos da
dos atraves da transcri<_;ao das entrevistas gravadas. 0 nivel de deta
lhe das transcri<_;6es depende das finalidades do estudo. 0 quanto 
uma transcri<_;ao implica elementos que estejam alem das meras pa
lavras empregadas varia de acordo com o que e exigido da pesquisa. 
Caracteristicas para-lingiiisticas, tais como o tom da voz ou as pau
sas, sao transcritas a fim de que se possa estudar a versao das hist6-
rias nao apenas quanto ao seu conteudo mas tambem quanto a sua 
forma ret6rica. A transcri<_;ao, por mais cansativa que seja, e util para 
se ter uma boa apreensao do material, e por mais mon6tono que o 
processo de transcri<_;ao possa ser, ele propicia urn fluxo de ideias 
para interpretar o texto. E fortemente recomendado que os pesqui
sadores fa<_;am eles pr6prios ao menos algumas transcri<_;6es, sendo 
que este e concretamente o primeiro passo da analise. Se a transcri
<_;ao e feita por alguma outra pessoa, especialmente em urn contrato 
comercial, deve-se ter cuidado para assegurar a qualidade da trans
cric,;ao. A transcri<_;ao comercial para fins de mercado esta muitas ve
zes abaixo da qualidade que e exigida quando o emprego de lingua
gens espedficas e urn tema de analise. 

A proposta de Schiitze 

Schutze ( 1977; 1983) prop6e seis passos para analisar narrativas. 
0 primeiro e uma transcri<_;ao detalhada de alta qualidade do mate
rial verbal. 0 segundo passo implica uma divisao do texto em material 
indexado e nao indexado. As proposi<_;6es indexadas tern uma refe
rencia concreta a "quem fez o que, quando, onde e por que", en
quanta que proposi<_;6es nao-indexadas vao alem dos acontecimen
tos e expressam valores, juizos e toda forma de uma generalizada 
"sabedoria de vida". Proposic,;6es nao indexadas podem ser de dois 
tipos: descritivas e argumentativas. Descri<_;6es se referem a como os 
acontecimentos sao sentidos e experienciados, aos valores e opi
ni6es ligadas a eles, e as coisas usuais e corriqueiras. A argumenta<_;ao 
se refere a legitima<_;ao do que nao e aceito pacificamente na hist6ria 
e a reflex6es em termos de teorias e conceitos gerais sobre os aconte
cimentos. 0 terceiro passo faz uso de todos os componentes indexa
dos do texto para analisar o ordenamento dos acontecimentos para 
cada individuo, cujo produto Schiitze chama de "trajet6rias". No 
quarto passo, as dimens6es nao-indexadas do texto sao investigadas 
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como "amilise do conhecimento". Aquelas opini6es, conceitos e teo
rias gerais, reflex6es e divis6es entre o comum e o incomum sao a 
base sobre a qual se reconstroem as teorias operativas. Estas teorias 
operativas sao entao comparadas com elementos da narrativa, pois 
elas representam o auto-entendimento do informante. 0 quinto 
passo compreende o agrupamento e a compara<;ao entre as trajet6-
rias individuais. Isto leva ao ultimo passo onde, muitas vezes atraves 
de uma derradeira compara<;ao de casos, trajet6rias individuais sao 
colocadas dentro do contexto e semelhan<;as sao estabelecidas. Este 
processo permite a identifica<;ao de trajet6rias coletivas. 

Analise temdtica: construindo um referencial de codificafiiO 

Recomenda-se urn procedimento gradual de redu<;ao do texto 
qualitativo (veja, por exemplo, Mayring, 1 983). As unidades do tex
to sao progressivamente reduzidas em duas ou tres rodadas de series 
de parafrases. Primeiro, passagens inteiras, ou paragrafos, sao para
fraseados em senten<;as sinteticas. Estas senten<;as sao posteriormen
te parafraseadas em algumas palavras-chave. Ambas as redu<;6es 
operam com generaliza<;ao e condensa<;ao de sentido. Na pratica, o 
texto e colocado em tres colunas; a primeira contem a transcri<;ao, a 
segunda contem a primeira redu<;ao, e a terceira coluna con tern ape
nas palavras-chave. 

A partir deste parafrasear, desenvolve-se urn sistema de catego
rias com o qual todos os textos podem ser, em ultima analise, codifi
cados, caso necessaria. Primeiramente, sao criadas categorias para 
cada EN, posteriormente ordenadas em urn sistema coerente de ca
tegoriza<;ao geral para todas as ENs do projeto. Urn sistema final de 
categoriza<;ao somente pode ser decidido depois de revis6es reitera
das. 0 produto final constitui uma interpreta<;ao das entrevistas, 
juntando estruturas de relevancia dos informantes com as do entre
vistador. A fusao dos horizontes dos pesquisadores e dos informan
tes e algo que tern a ver com a hermeneutica. 

0 processo de redu<;ao descrito acima pode levar a analise quan
titativa no sentido da analise de conteudo classica (veja Bauer, cap. 8 
deste volume). Uma vez o texto codificado, os dados podem tambem 
ser estruturados em termos de freqi.iencias que mostram quem disse 
o que, quem disse coisas diferentes e quantas vezes foram ditas. A 
analise estatistica para dados categoriais pode entao ser aplicada. A 
analise de agrupamento (cluster) podera fornecer tipos de conteu-
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dos narrativos. Resultados quantitativos podem ser extensamente 
ilustrados com cita<;6es das narra<;6es originais. As perspectivas nar
rativas do acontecimento ou problema em estudo podem ser descri
tas e classificadas qualitativa e quantitativamente. A analise do con
teudo e urn enfoque possivel; outro enfoque pode ser classificar ele
mentos formais da hist6ria. 

Analise estruturalista 

Uma analise estruturalista de narrativas focaliza os elementos for
mais das narrativas. A analise opera atraves de urn sistema de combi
na<;6es que inclui duas dimens6es: uma e formada pelo repert6rio de 
possiveis hist6rias, do qual qualquer hist6ria acontecida e uma sele
<;ao, e a outra se refere as combina<;6es particulares dos elementos da 
narrativa. N a dimensao paradigmatica, ordenamos todos os possiveis 
elementos que aparecem nas hist6rias: acontecimentos, protagonis
tas, testemunhas, situa<;6es, come<;os, fins, crises, conclus6es marais; 
na dimensao sintagmatica, estes elementos particulares sao organiza
dos em uma sequencia que pode ser comparada atraves de cada nar
rativa e relacionada a variaveis contextuais. Todo corpus espedfico de 
narrativas sera mapeado nesta estrutura bidimensional. 

Falando de maneira geral, a analise de narrativas implica sempre 
a analise de aspectos cronol6gicos e nao cronol6gicos da hist6ria. 
Narrativas sao uma sucessao de eventos ou epis6dios que abrangem 
atores, a<;6es, contextos e espa<;os temporais. A narra<;ao de eventos e 
epis6dios apresenta uma ordem cronol6gica e permite uma interpre
ta<;ao de como o tempo e usado pelos contadores de hist6ria. Os as
pectos nao cronol6gicos de uma narrativa correspondem a explica
<;6es e raz6es encontradas por detras dos acontecimentos, aos criterios 
implicitos nas sele<;6es feitas durante a narrativa, aos valores e juizos 
ligados a narra<;ao e a todas as opera<;6es do enredo. Compreender 
uma hist6ria e captar nao apenas como o desenrolar dos aconteci
mentos e descrito, mas tambem a rede de rela<;6es e sentidos que da a 
narrativa sua estrutura como urn todo. E fun<;ao do enredo organizar 
os epis6dios em uma hist6ria coerente e significativa. E vital, por isso, 
identificar o enredo na analise de narrativas. 

Abell ( 1987; 1993) prop6e uma representa<;ao grafico-te6rica para 
comparar narrativas. Ela inclui a a<;ao de parafrasear os relatos em 
unidades que compreendem contextos, a<;6es, omiss6es e efeitos. 
Num segundo passo, sao construidos graficos, ligando atores, a<;6es 
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e efeitos no tempo, para representar e para comparar formalmente 
cursos particulares de ac;6es. N a verda de, o metodo se constitui em 
urn formalismo matematico para lidar com dados qualitativos, sem 
ser necessaria recorrer a estatistica. 

Narrativa, realidade, representa~ao 

Ha uma serie de quest6es que devem ser feitas sobre a relac;ao 
entre narrativas e realidade, todas elas referentes as conex6es entre 
o discurso e o mundo que esta alem dele. Deveriamos considerar 
toda narrativa como uma "boa" descric;ao do que esta acontecendo? 
Deveriamos aceitar todo relato de urn contador de hist6ria como va
lido em relac;ao ao que estamos investigando? Eo que dizer de nar
rativas que estao claramente separadas da realidade dos aconteci
mentos? Como disse certa vez Castoriadis ( 197 5 ), ao descrever a 
Torre Eiffel as pessoas tanto podem dizer "Esta e a Torre Eiffel", ou 
"Esta e minha av6". Como pesquisadores sociais, precisamos levar 
esta diferenc;a em considerac;ao. 

Este debate nao e simples e abrange muitos angulos. N6s pensa
mos que e importante refutar alguns excessos recentes que exagera
ram a autonomia da narrativa, do texto e da interpretac;ao, enquan
to minimizavam o mundo objetivo. Mas n6s tambem pensamos que 
e cruciallevar em considerac;ao a dimensao expressiva de toda pec;a 
narrativa, independentemente de sua referencia ao que acontece na 
realidade. De fato, as pr6prias narrativas, mesmo quando produzem 
distorc;ao, sao parte de urn mundo de fatos; elas sao factuais como 
narrativas e assim devem ser consideradas. Mesmo narrac;6es fantas
ticas sao exemplos disso. A fim de respeitar tanto a dimensao ex
pressiva das narrativas (a representac;ao do contador de hist6rias) e 
o problema da referencia a urn mundo alem deles (a representac;ao 
do mundo ), n6s sugerimos a divisao no processo de pesquisa em 
dois momentos, cada urn deles respondendo a diferentes exigen
cias. Consideremos o caso hipotetico em que a Torre Eiffel e descrita 
como "av6". Se urn informante produz tal descric;ao, isto de fato e as
sim, do ponto de vista da pesquisa social, apesar da tarefa do entre
vistador de eliciar o relato e conferi-lo com fidelidade (Blumen
feld-Jones, 1995). No primeiro momenta, a tarefa do pesquisador 
social e escutar a narrativa de urn modo desinteressado e reprodu
zi-la com todos os detalhes e considerac;6es possiveis. Na verdade, 
extrema fidelidade em reproduzir as narrativas e urn dos indicado-
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res de qualidade da entrevista de narrativa. A este primeiro mom en
to do processo de pesquisa aplicam-se as proposic;6es: 

• A narrativa privilegia a realidade do que e experienciado pelos 
contadores de hist6ria: a realidade de uma narrativa refere-se 
ao que e real para o contador de hist6ria. 

• As narrativas nao copiam a realidade do mundo fora delas: elas 
prop6em representac;6es/interpretac;6es particulares do mundo. 

• As narrativas nao estao abertas a comprovac;ao e nao podem 
ser simplesmente julgadas como verdadeiras ou falsas: elas ex
pressam a verdade de urn ponto de vista, de uma situac;ao es
pedfica no tempo e no espac;o. 

• As narrativas estao sempre inseridas no contexto s6cio-hist6ri
co. Uma voz espedfica em uma narrativa somente pode ser 
compreendida em relac;ao a urn contexto mais amplo: nenhu
ma narrativa pode ser formulada sem tal sistema de referentes. 

Este, contudo, nao e o fim da hist6ria. 0 pesquisador social nao 
apenas provoca e refere narrativas com o maximo de fidelidade e res
peito possiveis. Num segundo momenta, o observador necessita dis
cutir a hist6ria da "av6", por urn lado, e a materialidade da Torre Eif
fel, por outro. Aqui, as narrativas e biografias devem ser situadas em 
relac;ao as func;6es que elas possuem para o contador de hist6ria e em 
referencia a urn mundo alem delas. Neste sentido, para o pesquisador 
social- urn ouvinte e urn observador- a hist6ria possui sempre dois 
lados. Ela tanto representa o individuo ( ou uma coletividade ), como 
se refere ao mundo alem do individuo. Assim como precisamos ter 
muita sensibilidade para perceber as imaginac;6es e distorc;6es que 
configuram toda narrativa humana, precisamos tambem prestar aten
c;ao a materialidade de urn mundo de hist6rias. Como Eco (1992, 43) 
observou em relac;ao a tarefa da interpretac;ao, "se existe algoa ser in
terpretado, a interpretac;ao deve falar de algo que deve ser encontra
do em algum lugar e, de algum modo, respeitado". Acreditamos que 
o mesmo e verdade em uma narrativa nao-ficcional. 

A pergunta quase 6bvia que surge desta situac;ao refere-se a quem 
estabelece o que e verdade, e como n6s sabemos sea hist6ria e fiel ou 
distorce os acontecimentos. A resposta esta totalmente a cargo do 
pesquisador, que tenta tanto apresentar a narrativa com maxima fi
delidade (no primeiro momenta), como organizar informac;ao adicio
nal de fontes diferentes, para cotejar com material secundario e re-
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visar a literatura ou documentac;ao sobre o acontecimento a ser in
vestigado. Antes de entrar em campo, necessitamos estar equipados 
com materiais adequados para que possamos compreender e dar 
sentido as hist6rias que coletamos. 

Passos da entrevista de narrativa 

1. Preparac;ao. 

2. Inicio: comec;ar gravando e apresentar o t6pico inicial. 

3. A narrac;ao central: nao fazer perguntas, apenas encorajamento 
nao-verbal. 

4. Fase de questionamento: apenas questoes imanentes. 

5. Fala conclusiva: parar de gravar e continuar a conversac;ao infor
mal. 

6. Construir urn protocolo de mem6rias da fala conclusiva . 
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5 
ENTREVISTA EPISODICA 

Uwe Flick 

Palavras-chave: argumentac;ao; narrativa; narrativa biografi
ca; entrevista de narrativa; validac;ao comunicativa; episodios re
petidos; tecnica do incidente critico; memoria semantica e co
nhecimento; episodio; definic;ao subjetiva; memoria episodica e 
conhecimento. 

A pesquisa qualitativa foi desenvolvida e e aplicada dentro de 
uma variedade de tradic;6es teoricas. Uma caracteristica comum das 
diferentes tradic;6es de pesquisa de ramos metodologicos da pesqui
sa qualitativa (a respeito de outras caracterfsticas comuns, ver Flick, 
1998a), e que quase todo metodo pode ser relacionado a duas ori
gens: a urn enfoque teorico espedfico e tambem a urn assunto espe
dfico para 0 qual 0 metodo foi desenvolvido. 0 metodo apresentado 
neste capitulo foi desenvolvido no contexto de urn estudo sobre a re
presentac;ao social da mudanc;a tecnologica na vida cotidiana (Flick, 
1996). Este assunto pode ser caracterizado por muitos aspectos que 
influenciaram a elaborac;ao do metodo. Primeiro, uma representa
c;ao social e uma forma de conhecimento social, o que significa que 
este conhecimento e partilhado por aqueles que sao membros de urn 
grupo social especffico e que e diferente do conhecimento partilha
do em outros grupos sociais (Moscovici, 1988; ver Flick, 1998b para 
uma visao geral). Em segundo Iugar, a mudanc;a tecnologica tern urn 
impacto em praticamente todas as dimens6es da vida cotidiana e na 
vida de quase todas as pessoas, embora o grau e o tempo da aceita
c;ao e do emprego destas tecnologias possam variar. Em terceiro Iu
gar, por urn lado a mudanc;a se da em contextos situacionais concre
tos: alguem compra urn computador e isto tern urn impacto nama
neira como ele passa a escrever. Por outro lado, tais pequenas mu-
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danc;as vao se somando com o tempo em direc;ao a uma mudanc;a 
mais ou menos geral em alguns aspectos do dia-a-dia: a inHincia de 
hoje e completamente diferente da infancia de epocas anteriores de
vida as muitas novas tecnologias e seus diferentes impactos. Estes 
impactos vao se somar a urn impacto mais geral que e independente 
de situac;6es particulares e que se torna parte do conhecimento em 
urn sentido amplo. 

Para estudar esta situac;ao, foi necessaria desenvolver urn meta
do sensivel aos contextos situacionais concretos em que as pequenas 
mudanc;as ocorrem e ao acumulo amplo, geral, de tais mudanc;as. 0 
metoda deveria tambem facilitar comparac;6es entre situac;6es de di
ferentes grupos sociais. 

Conceitos subjacentes 

Psicologia narrativa 

A entrevista epis6dica se baseia em diversos pressupostos te6ri
cos que podem ser buscados em diferentes campos da psicologia. 
U rna de suas raizes e a discussao sobre o uso de narrativas de pessoas 
para coletar informac;6es dentro da ciencia social (ver Flick, 1 998a; 
Riesmann & Schi.itze, 1987; Riesmann, 1 993). Neste contexto, a nar
rativa e caracterizada como se segue: 

Em primeiro Iugar uma situa(iio inicial e esbofada (como tudo come
fOU), e entiio os acontecimentos relevantes para a narrativa siio selecio
nados de todo o conjunto de experiencias e apresentados como uma 
progressiio coerente dos acontecimentos (como as coisas se desenvolve
ram), e finalmente e mostrada como ficou a siluafiio no final do de
senvolvimento (o que aconteceu) (Hermanns, 1995: 183). 

Esta discussao pode ser vista como inserida em uma discussao mais 
ampla das ciencias sociais sobre a estrutura narrativa do conhecimento 
e experiencia (Bruner, 1 987; Ricoeur, 1 984; Sarbin, 1 986). Uma de 
suas origens eJames (1893), que sustentou "que todo pensamento hu
mano e essencialmente de dois tipos- raciocinio, por urn lado, e narra
tivo, descritivo contemplativo, de outro". Esta distinc;ao foi retomada 
em discuss6es sobre uma psicologia narrativa, ou pensamento narrati
vo em Sarbin (1986). Aqui, as narrativas sao vistas como: 

A forma prima ria at raves da qual a experiencia humana se lorna 
significativa. 0 sentido narrativo e um processo cognitivo que or
ganiza as experiencias humanas em epis6dios temporariamente 
significativos (Polkinghorne, 1988: 1 ). 
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Neste contexto, leva-se em considera<;ao que a experiencia e a 
vida nao possuem uma estrutura narrativa per se. Ao contd.rio, elas 
sao construidas na forma de uma narrativa: 

Refletindo sobre o incidente, tentando compreende-lo atentamente, 
voce esta construindo uma narrar;iio, cuja estrutura e essencial
mente narrativa (Robinson e Hawpe, 1986: 118). 

Por conseguinte, o pensamento narrativo e visto como consistin
do "de uma cria<;ao de ajustamento entre a situa<;ao e o esquema de 
historia. Estabelecendo uma adequa<;ao, isto e, construindo a histo
ria a partir da experiencia" (1 986: 111) e como a "proje<;ao do for
mato de historia em uma especie de experiencia ou acontecimento" 
( 1986: 113 ). Esta reconstru<;ao de experiencias como narrativas im
plica dois tipos de processos de negocia<;ao. Negocia<;ao interna/cog
nitiva entre experiencia e o esquema de historia inclui o uso de nar
rativas prototipicas existentes em uma cultura. Negocia<;ao externa 
com (potenciais) ouvintes significa tanto que eles estao convencidos 
da historia do acontecimento, ou que eles rejeitam ou duvidam dela 
em grande parte. Os resultados de tais processos sao formas de co
nhecimento contextualizadas e socialmente partilhadas. 

Conhecimento epis6dico e semantico 

U rna segunda tradi<;ao e a distin<;ao entre memoria episodica e 
memoria semfmtica (retornando a Tulving, 1 972), retomada para 
distinguir conhecimento episodico de conhecimento semantico, por 
exemplo, em sistemas de especialistas (Strube, 1989). Conforme esta 
discussao, o conhecimento episodico compreende o conhecimento 
que esta ligado a circunstancias concretas (tempo, espa<;o, pessoas, 
acontecimentos, situa<;6es), enquanto que conhecimento semantico 
e mais abstrato e generalizado e descontextualizado de situa<;6es e 
acontecimentos espedficos. Os dois tipos de conhecimento sao par
tes complementares do "mundo do conhecimento": 

Conhecimento epis6dico e parte do conhecimento do mundo, cuja 
outra parte - correspondendo a memoria semantica - e 0 conheci
mento geral (isto e, niio concreto, ancorado situacionalmente, por 
exemplo, conhecimento conceptual, conhecimento de regras, co
nhecimento de esquemas de eventos (1989: 13). 

A fim de tornar acessiveis ambas as partes do conhecimento no 
estudo de urn tema concreto como mudan<;a tecnologica, uma entre
vista deve responder a criterios espedficos: 
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• Deve combinar convites para narrar acontecimentos concretos 
(que sejam relevantes ao tema em estudo) com perguntas mais 
gerais que busquem respostas mais amplas (tais como defini
c;6es, argumentac;ao e assim por diante) de relevancia pontual. 

• Deve mencionar situac;6es concretas em que se pode pressu
por que os entrevistados possuem determinadas experiencias. 

• Deve ser suficientemente aberta para permitir que o entrevis
tado selecione os epis6dios ou situac;6es que ele quer contar, e 
tambem para decidir que forma de apresentac;ao ele quer dar 
(por exemplo, uma narrativa ou uma descric;ao ). 0 ponto de 
referencia deve ser a relevancia subjetiva da situac;ao para o 
entrevistado. 

A Figura 5.1 sintetiza estas relac;6es ao nivel do conhecimento e 
da apresentac;ao. 

Conhecimento semantico 

Conhecimento epis6dico 

Apresenta~ao 

argumentivo
te6rica 

Figura 5.1 - Formas de conhecimento e apresenlafii.O na entrevista epis6dica. 

Entrevista episodica: como fazer as coisas andar 

A entrevista epis6dica foi criada para colocar esta concepc;ao em 
termos conn·etos. Ela pode ser delineada em nove fases, cada uma 
delas se constituindo em urn passo a frente em direc;ao ao objetivo de 
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analisar o conhecimento cotidiano do entrevistado sobre urn tema 
ou campo espedfico, de tal modo que nos permita comparar o co
nhecimento dos entrevistados de diferentes grupos sociais - isto e, 
como uma representac;ao social. Os exemplos trazidos a seguir pro
vern principalmente de nosso estudo das compreens6es das pessoas 
sobre mudanc;a tecnol6gica, mas para ilustrar o procedimento para 
alem do contexto em que ele foi desenvolvido, foram tambem usa
das como exemplo algumas quest6es tomadas de urn estudo sobre 
representac;ao social da saude em diferentes grupos sociais. 

Fase 1: preparac;ao da entrevista 

A entrevista epis6dica se baseia em urn guia de entrevista com o 
fim de orientar o entrevistador para os campos espedficos a respeito 
dos quais se buscam narrativas e respostas. 0 guia de entrevista 
pode ser criado a partir de diferentes fontes: da experiencia do pes
quisador na area em estudo, de dimens6es te6ricas desta area, de 
outros estudos e de seus resultados, e das analises preparat6rias de 
uma area que possua aspectos relevantes. Neste passo, e importante 
desenvolver uma compreensao preliminar da area em estudo, de tal 
modo que partes relevantes possam ser cobertas, que as perguntas 
possam ser formuladas e que o guia possa permanecer suficiente
mente aberto para acomodar qualquer aspecto novo que possa 
emergir ou ser trazido pelo entrevistado. 

No estudo da tecnologia, o guia cobria as principais areas da vida 
cotidiana e da tecnologia (para maio res detalhes, ver abaixo ). A pri
meira parte geral da entrevista enfocava a "biografia tecnol6gica" 
do entrevistado e a "mecanizac;ao de sua vida cotidiana". Na parte 
central da entrevista, o foco era nas tecnologias espedficas - neste 
estudo, computadores e televisao. Depois, os t6picos mais gerais re
lacionados a mudanc;a tecnol6gica eram de novo mencionados: as 
quest6es se referiam as consequencias da mudanc;a tecnol6gica, a 
responsabilidade (pela mudanc;a e pelas consequencias), a confianc;a 
e aos temores com respeito as tecnologias. 

Comprovou-se ser util examinar o guia e as perguntas em uma 
ou duas entrevistas piloto. Se diversos entrevistadores estiverem tra
balhando no mesmo estudo ou sea entrevista e usada no contexto de 
semimirios de pesquisa com estudantes, o treinamento para entre
vista e urn modo util de conferir e aprender OS prindpios da entrevis
ta, as quest6es cruciais e o prindpio de narrativas de situac;ao. 
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Fase 2: introduzindo a l6gica da entrevista 

A primeira parte da pesquisa concreta e a instru<_;ao do entrevis
tado. Para fazer com que a entrevista funcione, e importante expli
car o carater das perguntas para o entrevistado e familiariza-lo com 
esta pratica. A entrevista pode ser iniciada com uma frase como essa: 

Nesta entrevista, eu irei lhe pedir varias vezes que conte si
tua<_;6es em que voce teve certas experiencias com ... (por 
exemplo, tecnologia em geral ou tecnologias espedficas). 

E extremamente importante ter cuidado nesta introdu<_;ao, e 
conferir se o entrevistado entendeu e aceitou sua mensagem. 

Fase 3: a concep<_;ao do entrevistado sobre o tema e sua biografia 
com rela<_;ao a ele 

Para introduzir o t6pico, pergunta-se primeiro ao entrevistado 
sobre sua defini<_;ao subjetiva do tema com perguntas como: 

0 que significa tecnologia para voce? 0 que associa com a 
palavra tecnologia? 

Ou 

0 que e saude para voce? 0 que se relaciona com a palavra 
saude para voce? 

A seguir, a caminhada do entrevistador pelo campo em estudo e 
construida pedindo a ele que conte a primeira experiencia que ele 
pode lembrar sobre o tema em estudo: 

Quando voce olha para o passado, qual foi sua primeira expe
riencia com tecnologia? Poderia, por favor, falar sobre isto? 

Ou 

Quando voce olha para o passado e recorda. quando voce 
primeiro pensou sobre saude? Poderia, por favor, falar so
bre isto? 

Em quest6es como estas, o principia principal da entrevista epi
s6dica se aplica: perguntar ao entrevistado que relembre uma situa
<_;ao espedfica e que a conte. Que situa<_;ao ele relembra ou seleciona 
a fim de responder ao convite nao e fixada pelo entrevistador. Esta 
decisao pode ser usada na analise posterior, por exemplo, comparar 
os graus de proximidade do entrevistado em rela<_;ao ao t6pico em 
estudo. 0 caminho da hist6ria pessoal do entrevistado em rela<_;ao ao 
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tema e entao investigado perguntando-se por experiencias relevan
tes particularmente importantes ou significativas: 

Qual foi sua experiencia ou contato mais importante com 
tecnologia? Poderia, por favor, falar-me desta situac;ao? 

Ou 

Qual foi a sua experiencia mais significativa com respeito a 
saude? Poderia, por favor, falar-me desta situac;ao? 

Aqui, novamente e a relevancia subjetiva do entrevistado que de
termina sabre que tecnologia e sabre que situac;ao ele vai falar. Se urn 
entrevistado se referir a permanecer saudavel ou a urn surto de doen
c;a mais ou menos severa, e decisao dele. Posteriormente, estas priori
clades sofrerao uma analise comparativa entre os diferentes casas. Es
pecialmente em entrevistas onde e escolhido pelo entrevistado urn 
acesso indireto ao t6pico (como saude), uma retomada da questao 
pode ser util. Entao o entrevistador pode continuar perguntando: 

Ha ocasioes em que voce se sente melhor que em outras. Po
deria, por favor, falar-me de uma situac;ao em que voce se 
sente particularmente bern? 

Ou 

Quando a saude se torna urn problema para voce? Poderia, 
por favor, falar-me de uma situac;ao deste tipo? 

Fase 4: o sentido que o assunto tern para a vida cotidiana do entre
vistado 

A parte seguinte da entrevista tern como objetivo esclarecer o pa
pel do tema na vida cotidiana do entrevistado. A fim de entrar neste 
campo, pede-se ao entrevistado que primeiro conte o transcorrer de 
urn dia normal com respeito ao tema: 

Poderia, por favor, dizer como foi seu dia de ontem, e onde 
e quando a tecnologia teve algoa ver? 

Ou 

Poderia, por favor, dizer-me como foi seu dia de ontem, e 
quando seu estado de saude teve algoa ver? 

Esse tipo de pergunta tern como finalidade juntar narrativas de 
uma cadeia de situac;oes relevantes. Ap6s isso, estas situac;oes da vida 
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cotidiana sao vistas como relevantes para analisar o tema, sao menci
onadas com maiores detalhes. Ali, o entrevistador pode escolher 
uma ou mais diferentes estrategias. No estudo sobre tecnologia, n6s 
perguntamos as pessoas se elas achavam que a tecnologia tinha se 
tornado mais importante em suas vidas no momenta presente: 

Se voce examina sua vida, voce tern a impressao que as tec
nologias hoje desempenham urn papel maior do que antes? 
Poderia, por favor, contar-me uma situac;ao em que a tecno
logia ocupa mais espac;o do que antigamente? 

Os entrevistados eram perguntados depois sobre varias quest6es 
relacionadas a situac;6es de sua vida diaria em que a tecnologia nao 
acontecia; e sobre situac;6es onde eles queriam mais ou melhores tec
nologias. Pedia-se a eles tambem que descrevessem situac;6es para 
exemplificar suas respostas ao entrevistador. 

Neste estudo, areas como a casa onde moravam, o local de traba
lho e de lazer eram mencionadas em sequencia. Para cada uma des
tas areas, uma pergunta parecida com esta era feita: 

Se olhar para sua casa, que papel tern a tecnologia ali, e o 
que ela mudou? Poderia, por favor, dizer uma situac;ao que 
seja urn exemplo disso? 

No estudo sobre saude, os campos para serem explorados eram 
"a vida cotidiana e a casa" e "o trabalho eo lazer": 

Se voce pensa na comida, que papel a saude desempenha 
neste contexto para voce? Por favor, fale-me sobre uma si
tuac;ao tfpica. 

Ou 

Quem em sua casa ou familia cuida da saude? Por favor, 
conte-me uma situac;ao tfpica. 

Estas perguntas ajudam o entrevistado a refletir no sentido geral 
e relevante do tema a partir de diferentes aspectos de sua vida coti
diana. 

Fase 5: enfocando as partes centrais do tema em estudo 

A parte seguinte da entrevista se concentra nos aspectos-chave 
do tema, como definido pela questao central de pesquisa do estudo. 
No exemplo da tecnologia, o estudo enfocou nao apenas a tecnolo-
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gia em geral, mas especialmente os computadores e a televisao como 
tecnologias-chave que produziram mudanc;as na vida diaria. Aqui de 
novo a definic;ao subjetiva do entrevistado sobre cada tecnologia foi 
mencionada antes: 

0 que voce associa hoje com a palavra computador? Que 
aparelhos voce inclui como computadores? 

0 primeiro encontro do entrevistado com cada tecnologia e o 
proximo passo a ser mencionado: 

Se voce olhar para o passado, quando foi seu primeiro en
contra com urn computador? Poderia, por favor, contar 
essa situac;ao para mim? 

Estas perguntas sao seguidas por muitas outras que enfocam o 
uso dos computadores em diferentes areas da vida diaria. 0 mesmo 
procedimento e feito para a televisao: 

0 que voce associa a palavra televisao hoje? 

Se voce olhar para o passado, qual foi seu primeiro encon
tro com a televisao? Poderia, por favor, narrar esta situac;ao 
para mim? 

Que espac;o ocupa a televisao na sua vida hoje? Poderia, por 
favor, contar uma situac;ao que deixe isso claro para mim? 

Como voce decide se e quando olhar TV? Poderia, por fa
vor, contar uma situac;ao que deixe isso claro para mim? 

No estudo sobre saude, o foco central era sobre como o entrevis-
tado lidava com prevenc;ao e intervenc;ao em quest6es como: 

Voce evita situac;6es que colocam em risco sua saude? Por fa
vor, conte uma situac;ao em que voce evitou urn perigo para 
sua saude. 

0 que voce faz quando nao se sente bern? Por favor, conte 
uma situac;ao em que isto acontece. 

Que espera voce do seu medico com respeito a sua saude? 
Por favor, de urn exemplo de uma situac;ao tfpica. 

Esta fase da entrevista tern como finalidade elaborar a relac;ao 
pessoal do entrevistado como tema central. As quest6es trazidas aci
ma como exemplo abrem as portas das experiencias pessoais do en
trevistado. Uma tarefa importante do entrevistador e responder 
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5. ENTREVISTA EPISODICA 

com inquiric;oes mais aprofundadas as respostas e as narrativas do 
entrevistado, a fim de tornar a entrevista tao substancial e profunda 
quanta possivel. 

Fase 6: t6picos gerais mais relevantes 

Finalmente, alguns t6picos mais gerais sao mencionados na en
trevista, a fim de ampliar seu alcance. Em acordo com isto, pergun
ta-se ao entrevistado par relac;oes mais abstratas: 

N a sua opiniao, quem deveria ser responsavel pela mudan
c;a necessaria na tecnologia? Quem e capaz de assumir a res
ponsabilidade, ou deve assumi-la? 

Ou 

Na sua opiniao, quem deve ser responsavel pela saude? 
Quem e capaz, ou deveria assumir a responsabilidade? 

Urn aspecto ainda sao as imaginac;oes do entrevistado com rela-
c;ao as mudanc;as esperadas ou temidas: 

Que desenvolvimentos voce espera na area dos computa
dores em urn futuro proximo? Par favor, imagine estes 
desenvolvimentos e descreva para mim uma situac;ao que 
os exemplifique. 

Esta parte da entrevista tern como objetivo a elaborac;ao de urn 
referencial de conhecimento trans-situacional que o entrevistado 
desenvolveu ao longo do tempo. Enquanto possivel, o entrevistador 
deve tentar ligar estas respostas gerais as explicac;oes mais concretas 
e pessoais do entrevistado, fornecidas em fases anteriores da entre
vista, a fim de deixar claras todas as discrepancias e contradic;oes. As 
aplicac;oes desta entrevista demonstraram que em muitos casas dis
crepancias e contradic;oes podem emergir entre a argumentac;ao 
mais geral dessa fase e as experiencias e praticas pessoais relatadas 
anteriormente. 

Fase 7: avaliac;ao e conversa informal 

A parte final da entrevista e dedicada a sua avaliac;ao feita pelo 
entrevistado ("0 que nao apareceu na entrevista que lhe teria dado 
uma oportunidade de mencionar seu ponto de vista?"; "Houve al
guma coisa que lhe trouxe aborrecimento durante a entrevista?"). 
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Como em outras entrevistas, e proveitoso acrescentar urn periodo 
de conversa informal, permitindo que o entrevistado fale de t6picos 
relevantes fora do contexto explicito da entrevista ("0 que eu esque
ci de mencionar ... "; "0 que eu realmente quis dizer. .. " "Minha mu
lher teve uma experiencia engra':;ada, eu nao sei se isso tern a ver 
com seu estudo, mas ... "). 

Fase 8: documenta':;ao 

A fim de contextualizar as narrativas e respostas recebidas do en
trevistado, urn protocolo deve ser escrito imediatamente depois da 
entrevista. Mostrou-se u.til usar uma folha preparada como orienta
':;aO para este fim. Dependendo do tema da pesquisa, ela pode inclu
ir informa':;ao sabre o entrevistado (sua situa':;ao familiar, profissao, 
idade, etc.) e sabre a entrevista (quem, quanta demorou, quem era o 
entrevistador, etc.). Mais importante que tudo sao as impressoes do 
entrevistador sobre a situa':;ao e o contexto da entrevista e do entre
vistado em particular. Tudo o que trouxe surpresa e tudo o que foi 
dito depois da grava':;aO deve ser anotado (ver Figura 5.2). 

Informar;iio contextual sobre a entrevista eo entrevistado 

Data da entrevista: . . 
Lugar da entrevista: 
Dura':;aO da entrevista: 
Entrevistador: 
Indicadores para identificar o entrevistado: 
Genera do entrevistado: . 
!dade do entrevistado: ..... 
Profissao do entrevistado: 
Trabalha nessa profissao desde: 
Campo profissional: . . . . . . 
Onde nasceu e viveu (cidade/zona rural): 
Numero de filhos: 
!dade dos filhos: . . . . . . 
Genera dos filhos: 
Peculiaridades da entrevista: 

Figura 5. 2 - Exemplo de uma follw de documenlafiio. 
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5. ENTREVISTA EPISODICA 

A entrevista deve ser gravada e transcrita em sua to tali dade e de
talhadamente. 0 grau de detalhe e exatidao necessaries depende do 
tipo de questao de pesquisa (ver Flick, 1998a: cap. 14). 

Fase 9: analise de entrevistas epis6dicas 

Os procedimentos de codifica~ao sugeridos por Strauss (1987), 
Strauss & Corbin ( 1990) ou Flick ( 1998a, sobre codificac;ao tematica) 
podem ser empregados para analisar entrevistas epis6dicas. 

Que durafiio tem as entrevistas epis6dicas? 

A entrevista epis6dica como tal (fases 2-7) demora entre 60 e 90 
minutos. Este tempo varia de acordo com o numero de perguntas 
preparadas, a rapidez do entrevistador em falar e a habilidade do 
entrevistador em orientar o entrevistado com respeito aos detalhes e 
abrangencia de suas narrativas . 

For~as e fraquezas das entrevistas episodicas 

0 metodo de entrevista epis6dica apresentado brevemente aqui 
pode ser comparado a outros metodos criados com inten<_;6es simila
res. As compara<_;6es estao sintetizadas na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1 -A entrevista episodica comparada com formas alternativas de entrevista 

Criteria Entrevista Tecnica do Entrevista focal Entrevista 
epis6dica incidente crftico narrative 

lndicat;ao para Conhecimento Estudos Avaliat;ao de Processes 
empregar a cotidiano sobre comparatives estfmulos biogr6ficos. 
entrevista certos objetos de situat;6es espedficos 

ou processo problem6ticas (filmes, textos, 
media) 

Abertura ao Da selet;ao das Perguntando 0 criteria de Dando espat;o 
ponto de vista situat;6es a sobre raz6es especificidade parauma 
do entrevistado serem contadas espedficas dos narrative 
atraves: Dando espat;o incidentes abrangente 

para a narrative 

Estruturat;ao dos Do guia de 0 foco dos Dando um Pergunta 
dodos da coleta entrevista incidentes estfmulo geradora da 
a troves: Dos tipos de crfticos Perguntas narrative no 

perguntas (para A orientat;ao estruturadas comet;o 
definit;6es e para fatos nos Foco nos 
para narratives) acontecimentos sentimentos 
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Criteria Entrevista Tecnica do Entrevista focal Entrevista 
epis6dica incidente crftico narrative 

Problemas Fazer o Redu~ao dos Dilema de Manter a 
tecnicos entrevistado dodos para combiner os narrative uma 

aceitar o categoriza~ao criterios vez come~ada a 
conceito de de (muitos) entrevista 
entrevista incidentes Problema em 
Explica~ao do dirigir a 
prindpio narrative para o 
Lidar como tema 
guia de Grandes 
entrevista quantidades de 

dodos 
escassamente 
estruturados 

Limita~6es Limita~ao ao Restrita a 0 pressuposto Mais sensfvel a 
conhecimento situa~6es de se conhecer casos do que 
cotidiano problematicas aspectos apta para 

objetivos do compara~6es 

objeto em 
questao 

A tecnica do incidente critico 

A tecnica do incidente crftico de Flanagan (1 954) pode ser vista 
como determinado tipo de "ancestral hist6rico" da entrevista epis6di
ca com ralac;ao a algumas finalidades comuns. 0 metodo se aplica 
principalmente na analise de atividades e exigencias profissionais. 0 
conceito de "incidente crftico" sobre o qual a tecnica se baseia e seme
lhante ao conceito de epis6dios e situac;6es na entrevista epis6dica. As 
diferenc;as podem ser percebidas a partir da seguinte caracterizac;ao: 

A tecnica do incidente critico enfatiza procedimentos para se cole
tar incidentes observados que tenham importancia especial e que 
respondam a criterios sistematicamente definidos. Por incidente se 
quer significar toda atividade humana observavel que niio esta su
ficientemente completa em si mesma, para que se permitam infe
rencias e predif6es que podem ser feitas sabre a pessoa que executa 
tal ato. Para ser critico, um incidente deve acontecer em uma si
tuafiiO onde o prop6sito ou intenfiio da afiiO se mostre razoavel
mente clara ao observador e onde suas consequencias siio suficien
temente definidas, de tal modo que deixem pouca duvida sabre seus 
efeitos ( 1954: 327). 

Esta citac;ao mostra que a tecnica do incidente crftico lida com si
tuac;6es claramente definidas no que diz respeito as intenc;6es e aos 
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efeitos, analisados a fim de tirar conclus6es e fazer avalia<;6es sobre a 
pessoa que age. E mais o acontecimento e menos o contexto situa
cional que esta em foco. Comparada a ele, a entrevista epis6dica 
permite ao entrevistado decidir que tipo de situa<;ao mencionar a 
fim de esclarecer determinado tipo de experiencia. Por isso, a entre
vista epis6dica tern mais aver com a obten<;ao de narrativas de dife
rentes tipos de situa<;6es, do que de situa<;6es que ja foram de ante
mao definidas de acordo com criterios fixos. Numa entrevista epis6-
dica, da-se especial aten<;ao ao sentido subjetivo expresso no que e 
contado, a fim de descobrir a relevancia subjetiva e social do tema 
em estudo. A tecnica do incidente critico, por outro lado, esta mais 
interessada nos fatos, do que naquilo que e relatado: 

E evidente que a tecnica do incidente critico e essencialmente um 
procedimento para se coletar determinados fatos importantes com 
respeito ao comportamento em determinadas situafoes ... 0 quanta 
uma observafiiO relatada pode ser aceita como urn Jato, depende 
principal mente da objetividade nessa observafiiO ... Acredita-se que 
urn grau regular de sucesso foi conseguido no desenvolvimento de 
procedimentos que ajudariio na coleta de fatos de urn modo bastan
te objetivo, com apenas urn minima de inferencias e interpretafoes 
de natureza mais subjetiva (1954: 335 ). 

Enquanto a entrevista epis6dica procura a "contextualiza<;ao" 
das experiencias e acontecimentos a partir do ponto de vista do en
trevistaclo, a tecnica do incidente critico enfatiza, em vez disso, a 
"descontextualiza<;ao" do conteudo factual dos fatos relatados. Con
seqiientemente, urn numero enorme de incidentes e coletado atra
ves deste metodo (em urn estudo apenas chegaram a 2000), que sao 
depois classificados e contrafdos. No centro esta: 

A classificafiiO dos incidentes critic as... Uma vez desenvolvido urn 
sistema de classificafiiO para qualquer tipo de incidente critico, urn 
grau razoavelmente satisfat6rio de objetividade pode ser consegui
do ao colocar os incidentes nas categorias definidas ( 1954: 335 ). 

Mais recentemente Wilpert & Scharpf usaram a tecnica do inci
dente crftico para analisar problemas no contato entre gerentes ale
maes e chineses: 

As entrevistas se fundamentaram principalmente na Tecnica do 
Jncidente Critic a ... deste modo pedia-se aos gerentes que narras
sem incidentes particularmente problematic as com o maior numero 
de detalhes possiveis (1990: 645). 
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Aqui, novamente os acontecimentos factuais nas narrac;oes sao 
mais enfocados do que na entrevista epis6dica. Alem disso, o meta
do de Flanagan restringe-se, em geral, a urn fragmento espedfico da 
experiencia - particularmente acontecimentos problematicos -, o 
que se justifica na pesquisa em que ele sea plica. A entrevista epis6di
ca e mais aberta a este respeito, porque ela objetiva nao apenas situa
<;oes problematicas, mas tambem situac;oes positivas, surpreenden
tes, satisfat6rias, etc. Urn tema como a mudan<_;a tecno16gica nao 
deve, necessariamente, ser reduzido a seus aspectos problematicos. 
A entrevista epis6dica abre espa<;o as subjetividades e interpretac;oes 
do entrevistado no contexto das narrativas situacionais; ela nao as 
reduz e classifica imediatamente, mas ao inves disso descobre o con
texto de sentido em que ela e narrada. 

A entrevista focal 

A entrevista focal pode ser vista como urn prot6tipo de entrevis
tas semi-estruturadas. Alguns de seus prindpios e criterios para apli
cac;ao bem-sucedida (ver Merton & Kendall, 1946) sao tambem rele
vantes para a entrevista epis6dica. 

0 criteria de "nao diretividade" foi a linha orientadora para a 
decisao de nao confrontar entrevistados, a fim de se conseguir maior 
comparabilidade e padronizac;ao com determinadas situac;oes, mas, 
ao inves, pedir-lhes que escolham e contem aquelas situac;oes que 
parec;am para eles particularmente relevantes com respeito a urn t6-
pico espedfico. 

0 criteria de "especificidade" e colocado em termos concretos 
quando se pergunta ao entrevistado que conte situac;oes e, enquanto 
possfvel, situac;oes em que ele teve experiencias espedficas. Compe
te a ele decidir se, e ate que ponto, aceita o convite para fornecer 
uma narrativa detalhada e se este criteria pode ser conseguido na 
entrevista. Merton & Kendall definem este criteria como se segue: 

A definifiio da situafiio feita pelo sujeito deve encontrar expressiio 
plena e especifica (1946: 545 ). 

0 mesmo se da no caso do criteria de "abrangencia": nas entre
vistas epis6dicas nao e definida nenhuma area de experiencia para a 
qual uma narrativa e estimulada (como na entrevista narrativa de 
Schutze, por exemplo: ver abaixo). Ao contrario, pede-se ao entre
vistado narrativas de situac;oes relevantes que provenham de uma 
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variedade de situac,;6es cotidianas. Isto se aproxima do criteria de 
Merton & Kendall, que postulam: 

A entrevista deve maximimr a abrangencia de estimulos evocati
vos e de respostas relatadas pel a sujeito ( 1946: 545 ). 

Finalmente, a entrevista epis6dica tambem tenta dar conta do 
quarto criteria de Merton & Kendall ao dirigir seu foco para as si
tuac,;6es: 

Contexto profundae pessoal: a entrevista deve traz.er iz ton a as im
plicafoes afetivas e carregadas de valor das res pastas dos sujeitos, 
para determinar se a experiencia possui significancia central au 
periferica (1946: 545). 

Uma vez mais, a inserc,;ao da informac,;ao a ser coletada em seu 
contexto, atraves de estimulos narrativos, oferece urn modo de dar 
conta deste criteria . 

A entrevista narrativa 

A entrevista narrativa foi desenvolvida pelo soci6logo alemao 
Fritz Schiltze (1977; ver Riemann & Schiitze; Bauer, 1996; Flick, 
1998a: cap. 9). Aplica-se aqui o seguinte principia: 

Na entrevista narrativa, pede-se ao iriformante que forner;a, em uma 
narrativa improvisada, a hist6ria de uma situar.;iio de interesse de 
que o entrevistado participou ... A tare fa do entrevistador e fazer com 
que o iriformante conte a hist6Tia da area de interesse em questiio 
como uma hist6Tia consistente a pariiT de todos os acontecimentos Te
levantes, desde o inicio, ate ofim (Hermanns, 1995: 183). 

Ap6s uma "pergunta geradora de narrativa" (Riemann & Schiit
ze, 1987: 353), espera-se que o entrevistado relate, em uma narrati
va longa, extensa e improvisada, sua hist6ria ligada ao tema em estu
do- principalmente sua biografia (profissional ou sobre sua saude). 
A tarefa do entrevistador e evitar qualquer inten•enc,;ao diretiva uma 
vez comec,;ada a narrativa, ate que urn sinal claro (coda) seja dado de 
que o entrevistado chegou ao fim de sua hist6ria. Somente entao 
deve o entrevistador tentar retornar ao entrevistado para aspectos 
que ele nao tenha ainda nan-ado com suficientes detalhes e tentar 
fazer com que ele retome estas partes novamente, recontando deta
lhes perdidos. Apenas na ultima parte da entrevista e permitido ao 
entrevistador fazer perguntas que nao se refiram a narrativa. A qua
lidade dos dados e avaliada principalmente ao se responder a per-
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gunta se, e ate que ponto, estes sao dados pertencentes a narrativa. 
Os pressupostos basicos subjacentes ao metodo sao que o entrevista
do- uma vez que tenha ace ito a tarefa e comec,;ado a con tar- ira nao 
apenas terminar a hist6ria, mas tambem contar fatos verdadeiros: 

Na edif{iio retrospectiva da narrativa das experiencias, as aconteci
mentos na hist6ria de vida (sejam eles af{oes ou fen8menos natu
rais) sao contados, em principia, na maneira como eles foram expe
rienciados pelo narrador como um ator (Schi.itze, 1976: 197). 

Esta vantagem e atribuida as narrativas e nao a outras formas de 
entrevista. As narrac,;6es obtidas com a entrevista de narrativa po
dem ser extremamente longas (chegam ate 16 horas em alguns ca
sos), e muito dificeis de orientar na direc,;ao de experiencias e t6picos 
especificos. Isto traz problemas para a interpretac,;ao dos dados e 
para a comparac,;ao dos dados a partir de diferentes casos. A vanta
gem e que ela produz vers6es bastante complexas e compreensivas 
dos pontos de vista subjetivos dos entrevistados. A entrevista epis6-
dica e mais orientada para narrativas de pequena escala e baseadas 
em situac,;6es, sendo, por isso, mais facil concentrar-se na coleta de 
dados. Ela evita pressupostos de dados "verdadeiros" e, em vez dis
so, se restringe as realizac,;6es construtivas e interpretativas dos en
trevistados. Nao da prioridade a urn tipo de dado, como a entrevista 
narrativa faz com dados narrativos, mas faz uso das vantagens de di
ferentes formas de dados - conhecimento semantico e epis6dico, e 
express6es narrativas e argumentativas. 

Apenas respostas? 0 home mau uso das entrevistas epis6dicas 

A entrevista epis6dica mostra suas vantagens sobre outros meto
dos especialmente quando o entrevistador recebe muitas narrativas 
ricas e detalhadas. Uma aplicac,;ao ruim e aquela em que a entrevista 
gera apenas respostas que nomeiam t6picos, em vez de narrac,;oes. 

Ha diferentes tipos de situac,;6es que podem caracterizar a res
pasta do entrevistado. Os exemplos que seguem ilustram estes dife
rentes tipos de situac,;6es e sao tornados do estudo sobre tecnologia 
mencionado acima. 

Tipos de sitzwfoes na entrevista epis6dica 

0 primeiro e principal tipo e 0 "epis6dio"' is to e, urn aconteci
mento ou situac,;ao especifica que o entrevistado recorda. No se-
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5. ENTREVISTA EPISODICA 

guinte exemplo, o entrevistado conta como ele aprendeu a andar 
de bicicleta: 

Bern, eu posso lembrar o dia, quando eu aprendi a andar de 
bicicleta, meus pais me colocaram em uma bicicleta, uma 
dessas bicicletas pequenas para crianc;as, largaram-me, nao 
demorou muito, e eu comecei a andar por mim mesmo, 
meu pai me deu urn empurrao e me largou, e entao eu con
tinuei a andar ate ao fim do estacionamento e entao eu cai 
com meu nariz no chao ... Eu acho que esse e o primeiro caso 
que eu posso lembrar. 

Urn segundo tipo eo "epis6dio repetido", isto e, representac;oes 
de epis6dios repetidos (no sentido de Neisser, 1981): uma situac;ao 
que ocorre repetidamente. Pediu-se a urn entrevistado uma situac;ao 
que deixasse claros os fatores que influenciaram em suas decis6es de 
ver televisao, e ele respondeu: 

N a verdade, a (mica ocasiao quando a televisao tern uma im
portancia particular para mim e o dia do Ano Novo, porque 
eu fico tao emocionado, que eu nao posso fazer nada mais 
que ver TV, bern, eu ja estou fazendo is so durante anos, pas
san do o dia de Ano Novo na frente da TV. 

Urn terceiro tipo sao as "situac;6es hist6ricas" e se refere a algum 
evento espedfico. Urn entrevistado se referiu a Chernobyl, quando 
lhe foi perguntado sua experiencia mais relevante com respeito a 
tecnologia: 

Provavelmente, bern, a catastrofe do reator de Chernobyl, 
porque isso atingiu de maneira muito decisiva as vidas de 
muitas pessoas, que me deixou claro, pela primeira vez, o 
quanto alguem esta amerce das tecnologias. 

Tipos de dados na entrevista epis6dica 

As aplicac;6es mostraram que a entrevista epis6dica gera nao 
apenas lembranc;as destes diferentes tipos de situac;6es, mas tambem 
os seguintes tipos de dados (ver Figura 5.3): 

• Narrativas de situafiio em diferentes niveis de conCl·etude. 

• Epis6dios repetidos como situac;6es que ocorrem regularmente, 
nao mais baseadas em uma referencia local ou temporal clara. 
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• Exemplos, que sao abstraidos de situac;6es concretas, e metafo
ras, que vao desde cliches ate estere6tipos. 

• Definifoes subjetivas (de tecnologia, de saude) quando explici
tamente perguntadas. 

• Ligadas a estas definic;6es, proposifoes argumentativo-te6ricas, 
por exemplo, explicac;6es de conceitos e suas relac;6es. 

Argumentac;6es 

Definic;6es subjetivas 

Definiq6es subjetivas 

Argumentac;6es 

Figura 5.3- Tipos de dados na entrevista epis6dica. 

Indicadores de qualidade em entrevistas epis6dicas 

A qualidade das entrevistas nao pode ser julgada simplesmente 
pela aplicac;ao de criterios tais como fidedignidade e validade, em 
seus sentidos tradicionais (para maiores detalhes ver Flick, 1998a: 
caps. 11 e 18). Mas alguns aspectos da qualidade estao estreitamente 
ligados a estes criterios. A fidedignidade das entrevistas epis6dicas 
pode ser aumentada pelo treinamento para a entrevista, menciona
do acima, e pela analise detalhada das entrevistas-piloto, ou da pri
meira entrevista. U m segundo pas so para maior fidedignidade dos 
dados obtidos com a entrevista epis6dica e a documentac;ao detalha
da e cuidadosa da entrevista e do contexto daquilo que foi dito ou 
narrado. 0 terceiro passo e uma transcric;ao cuidadosa de toda a en
trevista. A validade dos dados pode ser aumentada pela introduc;ao 
de urn pas so de validac;ao comunicativa em que se mostram ao entre
vistado os dados e/ou interpretac;6es provenientes de sua entrevista, 
de tal modo que ele pode concordar com eles, rejeita-los ou corri
gi-los. Seu consenso e, entao, urn criteria para a validade dos dados. 
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5. ENTREVISTA EPISODICA 

Finalmente, a entrevista epis6dica e, em si mesma, uma tentativa de 
colocar em termos concretos a ideia da triangulafiio interna ao meto
do (Denzin, 1989; ver tambem Flick, 1992), atraves da combinac;ao 
de diferentes enfoques (de tipo narrativo e argumentativo) com res
peito ao tema em estudo, a fim de aumentar a qualidade dos dados, 
das interpretac;oes e dos resultados. 

Passos na entrevista episodica 

1. Prepare urn guia de entrevista baseado em uma pre-analise do 
campo em estudo. Fac;a entrevistas piloto e treinamento para a 
entrevista. Prepare uma folha para documentac;ao do contexto 
da entrevista. 0 guia de entrevista da conta da area em estudo? 0 
entrevistado internalizou a 16gica da entrevista? A folha de docu
mentac;ao e suficiente para cobrir a informac;ao relevante para a 
questao de pesquisa? 

2. Prepare uma boa apresentac;ao para o entrevistado e preste aten
c;ao para que ela fique clara ao entrevistado. 0 entrevistado en
tendeu e aceitou a 16gica da entrevista? 

3. Prepare perguntas para definic;oes subjetivas de conceitos rele
vantes. Prepare perguntas que cubram os passos relevantes da 
hist6ria pessoal do entrevistado relacionadas ao tema ou ao cam
po de estudo. Preste atenc;ao a qualquer ponto onde uma inquiri
c;ao mais profunda e necessaria. As quest6es tocam aspectos re
levantes dos sentidos subjetivos para o entrevistado? As ques
t6es estao orientadas para narrativas de situac;oes (relevantes)? 
0 entrevistador reforc;ou a l6gica de narrativa da entrevista e 
perguntou quest6es adicionais para trazer mais profundidade a 
entrevista? 

4. Tente abranger areas relevantes da vida cotidiana do entrevista
do. As quest6es levam a narrativas de situac;ao? Sao elas suficien
temente abertas para surpresas? 

5. Tente conseguir com detalhes as partes centrais do tema em es
tudo. Tente aprofundar e enriquecer as respostas do entrevista
do com perguntas adicionais. 0 entrevistado entrou em detalhes 
e com profundidade? 0 entrevistador foi sensivel a qualquer ou
tra questao que poderia ser enfocada? 
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6. Tente evitar raciodnios muito gerais sem nenhuma referencia 
pessoal ou situacional sobre as respostas do entrevistado. 0 pes
quisador conseguiu levar as respostas do entrevistado ao nivel 
dos interesses pessoais? 

7. Avalia<_;ao e conversa informal: abra espa<;o para alguma conver
sa<_;ao, para critica e outros aspectos adicionais. Foram menciona
dos aspectos adicionais? 

8. Use a folha de documenta<_;ao, fa<_;a uma boa grava<_;ao e uma de
talhada transcri<_;ao. Toda informa<_;ao adicional (alem da grava
<_;ao) esta documentada? 

9. Escolha urn metodo apropriado para codifica<_;ao e interpreta<_;ao 
das narrativas e respostas. 0 metodo leva em conta a qualidade 
dos dados (por exemplo a estrutura narrativa das narra<_;6es)? 
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VfDEO, FILME E FOTOGRAFIAS COMO 

DOCUMENTOS DE PESQUISA 

Peter Loizos 

Palavras-chave: midia como fato social; c6digos de tempo; vi
deo participativo; evidencia de video; percepc;ao, distorc;ao, per
cepc;ao informada; retroalimentac;ao com video/fotos; representa
c;oes; dados visuais como indicadores de disposic;oes psicol6gicas; 
Scitexing; registros visuais. 

Este capitulo tern como preocupac;ao principal o uso de fotos e 
video como metodos de pesquisa qualitativa. Ele assume que o leitor 
nao esteja nem familiarizado com o emprego de materiais visuais, 
nem comprometido, em principia, em usa-los de algum modo. Ele 
tambem sup6e que o leitor nao tenha pensado nestes metodos como 
potencialmente uteis. Nao e urn capitulo sabre "como fazer", pois ha 
manuais baratos e tecnicamente faceis de serem lidos com este fim. 
Nem e sabre filme documentario. Ele trata mais das possibilidades 
para aplicac;oes de metodos visuais a servic;o da pesquisa social e das 
limitac;oes desses metodos. 

Estes enfoques merecem urn lugar neste volume por tres raz6es. 
A primeira, e que a imagem, com ou sem acompanhamento de som, 
oferece urn registro restrito mas poderoso das ac;oes temporais e dos 
acontecimentos reais - concretos, materiais. Isto e verdade tanto 
sendo uma fotografia produzida quimicamente ou eletronicamente, 
uma fotografia unica, ou imagens em movimento. A segunda razao e 
que em bora a pesquisa social esteja tipicamente a servic;o de comple
xas quest6es te6ricas e abstratas, ela pode empregar, como dados 
primarios, informac;ao visual que nao necessita ser nem em forma de 
palavras escritas, nem em forma de numeros: a analise do impacto 
do trafico no planejamento urbana, tipos de parques de diversao pe
rigosos ou campanhas eleitorais podem, todos eles, beneficiar-se 
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com o uso de dados visuais. A terceira razao e que o mundo em que 
vivemos e crescentemente influenciado pelos meios de comunica
~ao, cujos resultados, muitas vezes, dependem de elementos visuais. 
Conseqi.ientemente, "o visual" e "a midia" desempenham papeis im
portantes na vida social, politica e economica. Eles se tornaram "fa
tos sociais", no senti do de Durkheim. Eles nao podem ser ignorados. 

Mas estes registros nao estao isentos de problemas, ou acima de 
manipulac,:ao, e eles nao sao nada mais que representa~6es, ou tra
~os, de urn complexo maior de a~6es passadas. Devido ao fato de os 
acontecimentos do mundo real serem tridimensionais e os meios vi
suais serem apenas bidimensionais, eles sao, inevitavelmente, sim
plifica~6es em escala secundaria, dependente, reduzida das realida
des que lhes deram origem. 

0 que eu quero dizer aqui por "visual"? Devido ao fato de muitos 
de n6s usarmos os olhos para ler, ha urn sentido trivial, segundo o 
qual nossa leitura deste texto poderia ser chamada de uso de urn me
toda de pesquisa visual. Neste capitulo eu vou me preocupar nao 
com a leitura em si, mas com situa~6es onde imagens estao apoiadas 
tanto em textos escritos, como na apreensao de fotografias ou pintu
ras, e em palavras faladas gravadas em som- trilhas de video. Foto
grafias e seqi.iencias de video podem tambem incluir palavras escri
tas, e muitas vezes o fazem: grande parte do que conhecemos sobre a 
demografia da Roma Classica esta baseado nas inscri~6es das lapi
des romanas (Hopkins, 1978). Normalmente, nao incluirfamos isto 
como urn exemplo de "o visual". Temos de incluir o estudo pioneiro 
do psic6logo social Siegfried Kracauer ( 194 7) do cinema alemao de 
1918 ate 1933, que defende que os filmes produzidos para, e consu
midos por uma na~ao, permitem uma boa percep~ao das "profun
das disposi~6es psicol6gicas". Kracauer identificou temas e imagens 
que trouxeram intui~6es sobre ideias referentes a sorte e ao destino, 
sobre lideres e seguidores, sobre humilha~ao, sobre corpo sadio e 
doente e muito mais. Ele incluiu no estudo, uma analise de urn filme 
de propaganda nazista que se tornou urn padrao e urn modelo para 
analises subseqi.ientes de conteudo de filmes. 

Igualmente pioneiro foi o trabalho do historiador social Aries 
(1962), que empregou pinturas e gravuras para mostrar como, na 
Europa pre-industrial, concep~6es de crian~as e da infancia dife
riam marcadamente daqueles das epocas mais recentes. Aries mos
trou como as crian~as estavam vestidas com os mesmos tipos de ves
timenta dos adultos, como elas eram representadas sem a inocencia 
que n6s atribuimos hoje as criam;as, e como elas participavam de ce-
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6. VfDEO, FILME E FOTOGRAFIA ... 

nas adultas de entretenimento, como apoio a seus argumentos basea
dos no texto. Isso pode ser qualificado como urn primeiro emprego 
dos mais imaginativos e influentes da evidencia visual na pesquisa 
da ciencia social (ver Figura 6.1). 

Figura 6.1 - Uma mulher e cinco filhos. 

Vantagens e limitac;oes dos materiais visuais de pesquisa 

Antes de nos achegarmos aos usos espedficos, e importante dis
cutir algumas falacias sobre registros visuais. Uma falacia esta impli
cita na frase "a camera nao pode mentir". Os seres humanos, os 
agentes que manejam a camera, podem e, de fato, mentem: eles fal
sificam quadros e forjam testamentos e cedulas, podendo distorcer a 
capacidade comprobat6ria de registro de dados visuais tao facil
mente quanta as palavras escritas, mas de maneiras particulares. 
Primeiro, uma impressao fotografica pode ter a informac;ao removi
da atraves de "aer6grafos" (airbrusching): na verdade, pintando algo 
ou alguem. Algumas coisas podem ser falsamente acrescentadas 
tambem: muitas fotografias de pessoas nuas de uma tribo, publica
das em revistas de fotografias tao "realisticas" como Picture Post and 
Life nos anos de 1940, tinham a genitalia nua "vestida" artificialmen
te, ou entao disfarc;ada, de tal modo que elas eram falsas como fontes 
hist6ricas. N egativos montados de mane ira enganadora podem mos-
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trar duas pessoas sentadas uma ao lado da outra, quando na verdade 
elas nunca se encontraram. 

Quando a manipula~ao e feita eletronicamente, ela e chamada 
por jornalistas e editores de fotografias como scitexing, conforme a 
tecnologia de ponta, e ela e freqiientemente empregada para alterar 
sistematicamente o conteudo de fotografias publicadas (Winston, 
1995). Em urn filme ou video, uma edi~ao habilidosa pode remover 
palavras faladas de uma frase e urn reprocessamento visual pode re
mover pessoas centrais, ou tra~os, de urn contexto mais amplo. To
das estas manipula~6es sao dificeis de serem detectadas por urn 
olhar que nao esta treinado, e scitexing e impassive! de detectar, a 
nao ser que se possa identificar a fotografia original e ter certeza de 
que ela e de fato original. A situa~ao aqui pode mudar e novas avan
~os na tecnologia podem brevemente permitir aos peritos saber se 
uma imagem foi modificada; mas atualmente, aparentemente nao 
existe esta possibilidade. Deste modo, nao se pode acreditar no que 
se ve de maneira ingenua, e se algo mostrado como evidencia visual 
levantar nossas suspeitas, deve ser conferido - corroborado com in
vestiga~ao posterior, com provas testemunhais, e todo e qualquer 
meio que seja necessaria. 

A manipula~ao da imagem visual pode ser mais sutil e oculta, 
mas ela e claramente ideol6gica. Susan Moeller mostrou como uma 
famosa fotografia da Guerra da Coreia- a retirada de soldados can
sados para urn lugar chamado Changjin, feita pelo fot6grafo de jor
nal David Duncan- tinha originalmente mostrado muitos america
nos mortos, e foi importante porque ela deu a entender a quantida
de de custos humanos que tais comprometimentos causaram aos 
americanos. Muitos anos mais tarde, esta imagem foi usada em urn 
selo americana de 22 centavos, mas sem os cadaveres, louvando, 
deste modo, a tradi~ao militar americana sem as lembran~as desin
quietantes das pesadas perdas (Moeller, 1989: 447, n. 30). No mes
mo livro, Moeller discute como muitos outros famosos fot6grafos de 
guerra come~aram a resistir a percep~6es politicas particulares na 
condu~ao de guerras (ver tambem Lewinski, 1978). 

Uma segunda falacia comum sabre fotografia e de que ela e sim
plesmente e universalmente acessivel a qualquer urn do mesmo 
modo - que ela opera transculturalmente, independentemente dos 
contextos sociais, de tal modo que todos a verao e entenderao o mes
mo conteudo na mesma fotografia. Isto e falso por diversas raz6es. 
Primeiro, n6s aprendemos a ver tanto o mundo real, como suas re
du~6es convencionais muito espedficas a uma bidimensionalidade 
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plana, como e mostrado em pinturas, fotografias e filmes (Gregory, 
1966; Gombrich, 1960). Pessoas isoladas da economia global, que 
podem nao estar acostumadas a fotografias ou a espelhos, terao difi
culdade em reconhecer a si mesmos, ou a seus parentes pr6ximos, 
em simples instantfmeos (Forge, 1966; Carpenter, 1976). 0 "apren
der" nao e somente necessaria para urn reconhecimento basico, ele 
esta tambem envolvido diferencialmente na percepc;ao de detalhes 
significativos: urn primeiro observador, olhando uma fotografia, ve 
urn "carro"; urn segundo ve uma "sala familiar de tamanho medio 
para pessoas idosas"; urn terceiro ve urn "Ford Cortina do ano de 
1981, com direc;ao de corrida e rodas esporte". 0 veiculo e o mesmo 
objeto do mundo real para todos os tres observadores, mas suas per
cepc;oes, sua habilidade para especifica-lo e descreve-lo, e o sentido 
que eles dao a ele sao diferentes, devido a suas biografias indivi
duais. Tais variac;oes perceptuais complicam toda explicac;ao objeti
vista ingenua da fotografia como se ela fosse urn registro sem ambi
gi.iidade. A informac;ao pode estar na fotografia, mas nem todos es
tao preparados para percebe-la em sua plenitude. 

Vou agora discutir alguns tipos de emprego de imagens fotografi
cas com aplicac;oes potenciais para pesquisa. A primeira, e a docu
mentac;ao da especificidade da mudanc;a hist6rica. Se alguem esta in
teressado em investigar ou mostrar a natureza especffica da mudanc;a, 
entao as fotografias feitas em intervalos regulares, dos mesmos luga
res, podem ser ilustrativas. Mudanc;as em bairros urbanos, paisagens 
e conteudos de urn quarto; o estado de uma arvore, de uma parede ou 
de urn corpo humano "antes" e "depois" de uma mudanc;a importan
te; tudo isto, quando adequadamente atestado, testemunhado e con
trolado quanto ao tempo, lugar e circunstfmcia, pode trazer poderosa 
evidencia ou valor persuasivo. Em urn exemplo recente, a fotografia 
foi usada por Tiffen e seus colegas para apoiar uma argumentac;ao 
importante sobre densidades populacionais, cobertura por arvores e 
ambiente agricola em urn distrito do Quenia. Devido ao fato de eles 
terem podido usar fotografias intituladas com precisao (as coordena
das de Iugar e tempo foram fornecidas) do periodo colonial britfmico, 
compara-las com fotografias tiradas de praticamente o mesmo lugar 
45 anos antes, e correlacionar as fotografias com indicadores sociais e 
econ6micos de varios tipos, eles foram capazes de produzir uma argu
mentac;ao que desafia muita sabedoria convencional. Em 1991, sob 
condic;oes de uma alta densidade populacionallocal e cultivo mais in
tensivo, as paisagens locais estavam na verdade mais densamente co
bertas por arvores que em 1937 (Tiffen & Mortimore, 1994; ver tam
bern Vogt, 1974) (ver Figuras 6.2 a e b). 
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Figura 6.2- Duasfotos da paisagem do Quenia, tiradas ern 1937(a) e 1991(b). 

Fotos: (a) R.O. Bernes, 1937, Jato 17, reproduzida, com permissiio dos Arquivos Na
cionais do Quenia; (b) M. Mortimore. 

Fonte: Cortesia de Dr. Mary Tiffen. 
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6. VfDEO, FILME E FOTOGRAFIA. .. 

Aplicac;6es hist6ricas de fotografias podem ser recomendadas 
tambem por outras raz6es. Varios tipos de investigac;ao de hist6ria 
oral podem ser facilitados se o pesquisador vai a uma entrevista pre
parado de antemao com algumas fotografias relevantes. Suponha
mos que se esteja trabalhando sobre a hist6ria de urn sindicato ou de 
urn partido polftico e tenhamos vis to, em urn jornal antigo, uma fo
tografia de uma enorme multidao, de um encontro anual, ou de uma 
celebrac;ao. A fotografia, adequadamente aumentada, pode servir 
como urn desencadeador para evocar mem6rias de pessoas que uma 
entrevista nao conseguiria, de outro modo, que fossem relembradas 
espontaneamente, ou pode acessar importantes mem6rias passivas, 
mais que mem6rias ativas, presentes. 

Tais metodos para evocar fatos podem ser empregados tambem 
em uma pesquisa micro-hist6rica: a "hist6ria da familia" pode ser 
auxiliada perguntando-se ao entrevistado que examine urn album 
de fotografias da famflia como pesquisador, ou que mostre a ele urn 
filme antigo de urn casamento, de urn batismo ou uma festa de ani
versario. As imagens fazem ressoar mem6rias submersas e podem 
ajudar entrevistas focais, libertar suas mem6rias, criando urn traba
lho de "construc;ao" partilhada, em que pesquisador e entrevistado 
podem falar juntos, talvez de uma maneira mais descontrafda do 
que sem tal estfmulo. 

Urn tipo diferente de emprego de fotografias hist6ricas pode in
cluir fazer sua leitura para se conseguir uma informac,;ao cultural/his
t6rica implfcita. No infcio de 1993, a Scandinavian Airlines (SAS) pro
duziu urn relat6rio anual do ano anterior e o distribuiu aos passagei
ros. Era urn documento interessante que revelava mais do que seus 
autores tinham consciencia (ver Figura 6.3). Ele mostrava, por exem
plo, seu Conselho de Diretores, e esta fotografia consistia de nove 
executivos da corporac;ao que inspiravam credibilidade, em ternos es
curos. 0 relat6rio trazia tambem fotografias do pessoal de bordo e 
dos pilotos, mas as unicas mulheres que se Yiam eram aeromoc,;as. 
Embora possa parecer distorcido ler demais em urn (mica documen
to, sem urn conhecimento maior das polfticas de igualdade de rela
<,;6es de genera da SAS, este relat6rio anual faz ao menos pensar. Ha 
50 anos, se tal documento existisse, seria considerado normal e tran
qiiilo para muitos de n6s. N a verdade, a propria ideia de que urn do
cumento deve ser ilustrado e acessfvel aos passageiros e uma ideia re
cente. Contudo, o que talvez seja mais surpreendente sabre a fotogra
fia, e que suas implicac,;6es com respeito as relac,;6es de genero foram 
aparentemente esquecidas pelos executivos que aprovaram o relata-
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rio. Por conseguinte, ler tanto os registros visuais presentes, como os 
"ausentes", e uma tarefa de pesquisa possfvel. Quem falta na fotogra
fia ou na pintura, e por que? Osjovens? Os velhos? Os pobres? Os ri
cos? Os brancos? Os negros? Eo que essas ausencias implicam? 

Leif Christoffersen Bjorn Eidem 

Tony Hagstrom Leif Kindert 

lngvar Lilletun Harald Norvik Hugo Schroder 

Figura 6.3- 0 relat6rio da SAS mostra nove executivos condizentes, homens de meia 
idade. 
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Hugo Schroder 

!'!_-....;'::: ·:6 ,.,,ndi:entes, homens de meia 

Isto nos leva a uma nova questao: o que se pode inferir com segu
ran~a, e com sensatez, de uma fotografia? Inferencias casuais sao fa
ceis, mas inferencia mais segura exige bern mais. Suponhamos que 
queremos inferir algo sabre atitudes de genera e mudan~a social na 
Grecia de duas fotografias da Figura 6.4: estariamos autorizados a 
fazer isso? Duas fotografias, sem informa~6es maiores sabre como 
elas foram feitas, o quanta elas diferem ou sao semelhantes a milha
res de outras fotografias de casais gregos, nao podem ser mais que 
sugestivas ou impressionistas. Se n6s analisamos centenas de foto
grafias de casamento e encontramos nelas padr6es recorrentes, esta
riamos autorizados a pensar que estariamos lidando "com algo" -
mas o que, exatamente? Pois uma fotografia pode ter sido feita de 
uma maneira, entre pelo menos quatro outras possiveis: 

1. Os sujeitos foram pegos de surpresa pelo fot6grafo, compor
tando-se de maneira informal. 

2. Urn grupo de sujeitos, sabendo que alguem iria fazer uma fo
tografia, posiciona-se de urn modo tal, considerado por eles 
apropriado. 

3. Urn fot6grafo pode tamar a iniciativa de colocar os sujeitos 
em uma composi~ao especifica e eles podem aceitar esta orien
ta~ao passivamente. 

4. Algum conluio ou negocia~ao entre o fot6grafo e os sttieitos 
pode ser feito. 

Por isso, n6s precisamos saber como fotografias de casamento 
especificas sao feitas. Uma pequena observa~ao ira revelar logo que 
os fot6grafos muitas vezes tomam a iniciativa, devido a suas pr6prias 
raz6es profissionais e esteticas. Mas os fot6grafos pertencem, em ge
ral, a mesma cultura daqueles que eles retratam e querem agra
da-los. Deste modo, em urn nivel analitico, o que e revelado em uma 
amostra relativamente ampla de fotografias de casamento, pode le
gitimamente refor~ar o ponto de vista de uma compreensao cultu
ralmente construida sabre o que e apropriado. Na decada de 1960, 
em Chipre, havia um costume de casais recentemente esposados ti
rarem fotografias de casamento. Eles eram geralmente posicionados 
por fot6grafos profissionais eo casal era colocado literalmente face a 
face, embora eles tivessem, muitas vezes, se conhecido ha poucas ho
ras. Esta postura pode ser vista como sugerindo um periodo de tran
si<;ao entre um sistema de casamento mais arranjado apenas pelos 
paise um em que os jovens estivessem come~ando a adquirir alguns 
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Figura 6.4 
Fonte: Fotografias de Cornelia Herzfeld. 
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poderes de veto sobre pessoas com quem eles iriam casar, embora 
eles ainda as tivessem encontrado pela primeira vez em reunioes or
ganizadas por iniciativa da familiae em encontros formais. Note-se, 
porem, que esta leitura s6 se consegue com base em urn conheci
mento hist6rico detalhado do tempo e do lugar. Ela nao pode ser in
ferida da postura estudada de uma ou duas fotografias, a nao ser que -
e isso nao e comum - n6s tenhamos informa<_;ao adicional que nos 
ap6ie, como no caso da fotografia da familia de Uganda, feita por A. 
F. Robertson (Figura 6.5). Neste caso n6s sabemos que a composi<_;ao 
da fotografia foi feita pelo homem mais velho (Robertson, 1978.). 

Figura 6- Uma familia da Uganda: a disposifiiO das pessoas foi feita pelo homem 
mais velho (Robertson, 1978). 

Fonte: Fotografia de A.F. Robertson. 
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Em urn estudo de uma aldeia de Chipre, Sheena Crawford (1987) 
fez comentarios sobre as ressonancias iconicas das fotografias man
dadas por parentes que tinham emigrado. Elas mostravam momen
tos apraziveis - celebra<_;6es de casamento e batismo, pessoas bern 
vestidas e interiores de residencias bern mobiliados. Elas nao mos
travam situa<_;6es de locais de trabalho que poderiam sugerir longos 
dias de trabalho em condi<_;6es terriveis. A enfase estava no sucesso, 
celebra<_;ao, lazer, consumo e posses. 0 trabalho pesado, as dificul
dades eo fracasso nao estavam representados. A interpreta~ao exige 
uma leitura tanto das presen<_;as quanta das ausencias de urn registro 
visual, e enquanto algumas das ausencias podem ser explicadas pe
las caracteristicas de custo ocasional (quem carrega a camera, quan
do, onde e por que?), a homogeneidade das imagens registradas 
deve comportar urn peso semantico. 

Urn estudo sobre o que e eo que nao e fotografado pode ser su
gestivo. Nos dias de hoje na Inglaterra, e algo normal fotografar ca
samentos, aniversarios, batismos e algumas cerimonias de casamen
to sao interrompidas, ou ao menos entremeadas com fotografias e 
registros em video. Mas mortes e funerais nao sao normalmente fo
tografados. As pessoas, em geral, nao veem que isto deva ser Corne
morado com fotografias, mas nao e de nenhum modo 6bvio, ou sen
so comum que isto deva ser assim. Para membros da familia real ou 
outras celebridades muito estimadas (como Winston Churchill, por 
exemplo ), os servi<_;os de funeral e as prociss6es sao consideradas 
como interessantes para serem comemoradas visualmente. E exis
tem povos para quem a apresenta<_;ao de urn caixao ornamentado e a 
fotografia de urn tumulo, sao aceitaveis por todos. 

Video e filme: algumas aplica~oes 

Passemos agora a alguns usos do video e filme em pesquisa so
cial. Tratarei filme e video como praticamente a mesma coisa, em bo
ra o registro em video seja, de muitos modos, mais barato, mais sim
ples e mais flexivel do que costuma ser urn filme de 8mm ou 16mm. 
Na pratica, por raz6es de facilidade e pre<_;o, a maioria dos pesquisa
dores usa video em vez de filme, e fitas de video baratas, em vez das 
fitas profissionais mais caras de alta resolu<_;ao. Precisamos ainda dis
tinguir entre dados produzidos pelo pesquisador e informa<_;ao vi
sual ja existente. Finalmente, necessitamos distinguir ainda entre 
dados visuais que o pesquisador analisa sem auxilio e dados que ser
vem para comentarios focais, ou eliciados, de pessoas entrevistadas. 

-148-

0 \il 

algumo 
to COII1J= 

desenr0o 
urn casa. 
smoem 
pato, at• 
plitude 
empreg 
Com un 
mada el 
mera. 5I 

pode sei 
to ou he 
tao dar 
pesqms.o 
que cen 
un1 moe 
forma<;ii 

Torr: 
sador e~ 
tre cria:r 
senume 
dencial 
nhamos 
duasho 
camera_ 
dir, seja 
rante e • 
e interp 
ta querc: 
nam seJ 
restring 
fen orne: 
restrito:: 
brigar c 
porum 
feitas. e 
estamo~ 

men to. 



r-~ ... •AGEM E SOM 

pre. Sheena Crawford (1987) 
ronicas das fotografias man-
00. Elas mostravam momen
nro e batismo, pessoas bern 
11 mobiliados. Elas nao mos
rue poderiam sugerir longos 
~A enfase estava no sucesso, 
1 rrabalho pesado, as dificul
Ddos . . -\ interpreta<;ao exige 
~ au....encias de urn registro 
;as podem ser explicadas pe
lrln c:arrega a camera, quan
de das imagens registradas 
' 

iDe f0wgrafado pode ser su
r .:~o normal fotografar ca
~ cer.c.;.rlonias de casamen
lremeada~ com fotografias e 
:iilti nao sao normalmente fo
mn que isto deva ser come
lle!lhum modo 6bvio, ou sen
t membro~ da familia real ou 
omo \\-m~:on Churchill, por 
pnx:i.'5<Ye~ sao consideradas 
IIOr.id.as Yisualmente. E exis
~nTI" cai.xao ornamentado e a 
i po:r tooos. 

ideo e filme em pesquisa so
unente a mesma coisa, embo-
10do5. mais barato, mais sim
um filme de Smm ou 16mm. 
~-a maioria dos pesquisa
de 'ideo baratas, em vez das 
~o. Precisamos ainda dis
.esquisador e informa<_;ao vi
;;;,..,... ,:J~ di~tinguir ainda entre 
L 5-e.=:. :mxflio e dados que ser
C-5. ':1e pessoas entrevistadas. 

6. VIDEO, FILME E FOTOGRAFIA ... 

0 video tern uma fun<;ao 6bvia de registro de dados sempre que 
algum conjunto de a<_;6es humanas e complexo e diffcil de ser descri
to compreensivamente por urn (mico observador, enquanto ele se 
desenrola. Qualquer ritual religioso, ou urn cerimonial ao vivo (como 
urn casamento ), pode ser candidato, ou uma dan<;a, uma hora de en
sino em sala de aula, ou uma atividade artistica, desde fazer urn sa
pato, ate polir urn diamante. Nao existem limites 6bYios para a am
plitude de a<_;6es e narra<_;6es humanas que possam ser registradas, 
empregando conjuntamente imagem e som em urn filme de video. 
Com uma pequena filmadora de baixa fidelidade ligada a uma to
mada eletrica pode-se registrar ate quatro horas com uma (mica ca
mera, sem interrup<_;ao. Enquanto se grava, urn c6digo de tempo 
pode ser inserido na imagem, de tal modo que cada segundo, minu
to ou hora e registrado automaticamente. 0 pesquisador devera en
tao dar conta de diversas tarefas: exame sistema.tico do corpus de 
pesquisa; cria<_;ao de urn sistema de anota<_;6es em que fique claro por 
que certas a<_;6es ou seqi.H~ncias de a<_;6es devam ser categorizadas de 
urn modo espedfico; e finalmente, o processamento analitico da in
forma<_;ao colhida. 

Tomemos urn exemplo concreto. Suponhamos que urn pesqui
sador esteja interessado em compreender a dinamica das brigas en
tre crian<_;as em urn patio de escola, e que tenha conseguido o con
sentimento das autoridades escolares para fazer urn registro confi
dencial em video de urn local pelo perfodo de uns tres meses. Supo
nhamos que o tempo total de intervalo, para toda a escola, seja de 
duas horas por dia. Em tres meses, o estudo, empregando uma (mica 
camera, gerara 120 horas de grava<_;ao. 0 pesquisador devera deci
dir, seja de antemao baseado em fundamenta<_;6es te6ricas, ou du
rante e depois das grava<_;6es baseado em fundamenta<_;6es empiricas 
e interpretativas, que tipos de a<_;ao constituiriam "brigar". 0 analis
ta querera entao identificar todas as sequencias de a<_;ao que pode
riam servir como exemplos e procurar regularidade~. Os brig6es se 
restringem a urn pequeno numero de indiYiduos, ou o brigar e urn 
fenomeno mais geral? As vitimas sao sempre urn grupo consistente e 
restrito? Alguma crian<_;a alguma vez prestou socorro as vitimas? Eo 
brigar com mais frequencia uma a<_;ao grupal, ou uma agressao feita 
por urn individuo isolado? Estas e muitas outras ques:6es podem ser 
feitas, e em prindpio respondidas, por grava<;6es de video. Mas n6s 
estamos falando de muitas horas de assistencia, anota<_;ao, agrupa
mento, revis6es, re-analises e uma sintese final. Nao seria surpresa 
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se cada hora de dados registrados necessitasse de ao menos quatro 
horas de trabalho adicional. Isto poderia, em principia, ser reduzido 
pela decisao de se trabalhar com apenas uma amostra (5 ou 10 par 
cento) do material. E is to poderia tam bern ser reduzido se uma pri
meira revisao geral do material revelasse, de imediato, padr6es tao 
consistentes e evidentes que o trabalho mais paciente, detalhado, se
ria redundante, e nao compensador quanta aos custos. Complica
<;6es empfricas posteriores ao estudo poderiam ser acrescentadas: 
comparac;6es entre padr6es no inverno e no verao; investigac;:oes so
ciais sabre os antecedentes dos agressores e das vftimas; o com porta
menta registrado em sala de aula; e assim par diante. Nao haveria 
razao para que os dados visuais limitassem, ou mesmo dominassem, 
o estudo, mesmo que em uma etapa especifica eles tenham sido a 
ferramenta principal de investigac;ao. E e muito possfvel que sim
plesmente atraves de uma entrevista cuidadosa com algumas crian
c;as-chave praticamente a mesma informac;ao fosse obtida com mais 
rapidez e mais simplicidade. 0 papel do registro visual seria com
probat6rio, no sentido jurfdico, mas ele nao precisaria ser o gerador 
principal de conceitos ou intuic;6es-chave. 

Este tipo de exemplo ira levantar quest6es eticas nas mentes de 
defensores de direitos humanos. Em geral, associac;6es profissionais 
baseadas em disciplinas especificas criam orientac;6es eticas para a 
conduc;ao de pesquisas, e elas tendem a tratar o tema da vigiL'l.ncia 
sem consentimento, como uma invasao da privacidade, considera-la 
como inaceitavel ou dentro de limites de aceitac;ao. Na pesquisa me
dica, ha normalmente urn comite hospitalar de etica que tera de 
contrabalanc;ar interesses de pacientes com temas de interesse pu
blico mais amplo. 0 pesquisador social individual podera ser capaz 
de trabalhar sem se ligar fonnalmente a urn comite de etica, dentro 
da precauc;ao normal de que uma delicada informac;ao pesquisada 
permanecera restrita e confidencial, e isto e, al6n do mais, reforc;a
do pelo Ato de Protec;:ao as Informac;:6es (Data Protection Act), da In
glaterra, que inclui a informac;ao annazenada em computadores e 
processadores. Mas enquanto que com informac;:ao puramente escri
ta, a promessa de nao colocar names de pessoas possa garantir pro
tec;:ao etica contra identificac;:ao, a situac;:ao e mais diffcil com ima
gens. Pequenas mascaras eletronicas brancas sabre OS olhos podem 
disfarc;:ar a imagem de urn rosto, mas as vozes sao mais distintivas, e 
em bora elas possam ser disfarc;:adas digitalmente, ouvir vozes huma
nas distorcidas durante longo tempo causa muito tedio. 
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6. VIDEO, FILME E FOTOGRAFIA ... 

Podem, contudo, existir ainda situac;6es que produzam dilemas 
eticos. Em 1997, uma equipe de um hospital brit1nico decidiu usar 
gravac;ao oculta de video para monitorar o comportamento de cri
anc,;as que foram consideradas sob condic;ao de risco e que tinham 
mostrado sinais previos de danos corporais e dificuldades severas de 
crescimento. Conseguiu-se evidencia de que alguns pais estavam 
aparentemente causando danos propositais a seus filhos enquanto 
eles estavam no hospital. Isto levou a uma discussao publica, quando 
alguns pais protestaram dizendo que sua princidade tinha sido in
vadida; e nao e diffcil sentir simpatia porum pai inocente que se sen
te sob suspeita e sob fiscalizac;ao. Mas fica evidente qual deve ser a 
defesa por parte dos medicos: primeiro, que a crian~a foi admitid.a 
no hospital e esta sob cuidados medicos, e que o hospnal tern a obn
gac;ao estatutaria de defender a crianc;a; em segundo lu~ar, que cau
sar dano severo a uma crianc;a e urn crime, e pode ser d1reta, ou sub
seqilentemente, prevenida pela vigilancia do video; em terceiro lu
gar, que a gravac;ao em video possui valor de prova evidencial. 

Mas a esta altura n6s devemos parar para discutir a qualidade e 
as limitac;6es de tal gravac;ao de video, e como uma defesa legal pode 
questionar sua capacidade comprobat6ria. Primeiro, e provavel que 
seja de baixa fidelidade visual; segundo, a qualidade do som pode 
variar entre ser claramente audivel e apenas compreensivel; em ter
ceiro lugar, OS angulos da camera podem nao estar sempre em uma 
posic;ao 6tima para mostrar os detalhes mais significativos da se
qLiencia de uma ac;ao; e finalmente, d~v~do a reduc;ao !?eral de de~a
lhes em tal gravac;~w, ela pode estar SUJelta a uma falsa mterpretac;ao 
concreta sabre a compreensao do animo e da intenc;ao, alem de to
dos os outros problemas de interpretac;ao a que o comportam~nto 
humano tridimensional (em oposic;ao a gravac;ao de balxa fidehda
de) possa ter levado. Acrescente-se a estas dificuldades a probabili
dade de que a camera observa de uma posic;ao fixa e n6s temos uma 
receita para um drama em tribunais. 

Ha um tipo diferente de aplicac;ao em pesquisa com gravac;6es de 
video em que a participac;ao do sujeito na analise se torna importante. 
Suponhamos, por exemplo, que uma pesquisa tivesse enfocado a 
questao de sua efetiva supervisao. Com o consentimento tanto do es
tudante de pesquisa, como do supervisor, uma serie de gravac;6e~ dos 
seus encontros seria feita pelo periodo de dais anos. Entao, depms de 
cada encontro, cada pessoa seria interrogada pelo pesquisador, priva
damente, e solicitada a comentar, com mais detalhe, sobre o valor es-
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trategico dos pareceres fornecidos, da ajuda solicitada e assim por di
ante. Neste caso, a gravac;ao em vfdeo seria, de fa to, urn co~unto ami
gavel de anotac;6es de pesquisa de campo, igualmente acessfvel as tres 
partes, e mais eficiente que as mem6rias ou notas literais de qualquer 
uma delas. A revisao de situac;6es retro-informadoras permitiria uma 
discussao em mais profundidade, mais esclarecimento, mais debate e 
dialogo e uma discussao de ac;6es nao realizadas e suas implicac;6es. 
Pode-se substituir a dupla supervisor-pesquisador por qualquer situa
<;:ao interativa em que haja uma troca de informac;ao, urn componente 
de treinamento e uma negociac;ao. 

Alguns pontos praticos e de procedimento 

1. Registre todo rolo de filme, fita de vfdeo, fita de som ou foto
grafia logo depois que voce OS produziu. Voce vai precisar de to
dos os detalhes de data, lugar e pessoas. Voce precisa colocar 
urn selo de identificac;ao em cada item e guardar uma lista-mes
tra como urn fndice. Proteja suas fontes originais, imagens e 
sons, fazendo c6pias extras. Se voce, provavelmente, obtiver, 
ou gerar, uma grande quantidade de material, seja em termos 
de imagens individuais ou minutos e horas gravados, tern de 
pensar em problemas de estocagem, de como acessar os dados 
e obter amostras. Investigue novas maneiras de estocagem atra
ves de computador e de sistemas de obtenc;ao de dados, tais 
como Avid, a nova e rap ida maneira de editar vfdeos. 

2. 0 emprego de imagens de pesquisa em publico levanta ques
t6es de poder, intromissao, posse e privacidade. Garanta que 
seus informantes lhe deem permissao clara de reproduzir ima
gens sabre eles. Isto se aplica igualmente ao seu uso e possfvel 
publicac;ao de imagens que eles possuem. Os acordos devem 
ser feitos por escrito. Garanta, tambem, que voce os informou 
sabre suas intenc;6es de pesquisa. Veja Asch ( 1988) para urn cui
dadoso trabalho sabre o contra to entre urn produtor de filme e 
urn cientista social. 

3. Na gravac;ao de video, e relativamente facil obter imagens que 
podem ser usadas, e relativamente diffcil ter uma boa qualida
de de som. Sendo que o sentido do que esta acontecendo de
pende muitas vezes de que os pesquisadores sejam capazes de 
ouvir claramente o que foi dito, voce precisa prestar ao menos 
tanta atenc;ao a qualidade da gravac;ao do som, quanto a quali-
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6. VIDEO, FILME E FOTOGRAFIA ... 

dade da imagem. Obtenha urn born manual, como o de Hale 
( 1997); descubra tipos de microfones, experimente com tipos 
diferentes e lugares onde devem ser colocados, antes de fazer 
algo importante, ate que voce realmente saiba quais sao os 
problemas. 

4. E facil de sermos levados pela ideia de produzir urn video e 
terminarmos deixando a tecnologia ou a excitac;ao dominar a 
pesquisa. Para o pesquisador social, as imagens e a tecnologia 
sao uma contribuic;fw, nao urn fim. 

5. Nao ha razao para se introduzir uma gravac;ao de video em 
uma situac;ao de pesquisa a nao ser que isto seja a melhor ou a 
(mica maneira de registrar os dados, ou que seja claramente im
perativo grava-los. Por que esta precauc;ao? Porque a produc;ao 
de urn video ira, inevitavelmente, distrair seus informantes, ao 
menos ate que eles se acostumem e ira provavelmente influenci
ar as pessoas para que assumam posturas oficiais. Leva urn born 
tempo ate que as pessoas se comportem naturalmente diante 
ate mesmo do mais simples sistema de registro. 

6. Milhares de gravac;6es em video sao feitas em situac;6es de pes
quisa em comunidade, mas a maioria delas provavelmente nun
ca sera examinada seriamente, adquirindo o status de "acess6rios 
da moda" da pesquisa e ac;ao, e se tornar uma perda de tempo e 
dinheiro. Nao ha duvida de que historiadores futuros ficarao 
agradecidos por estes videos terem sido feitos, mas este nao era 
o objetivo principal ou o objetivo deste capitulo. 

Passos na amilise do material visual 

1. 0 uso de uma gravac;ao visual ira trazer uma melhora significati
va para o resultado de minha pesquisa? 

2. Possuo as habilidades para registrar (some imagem) de tal modo 
que consiga fazer eu mesmo a gravac;ao? 

3. Calculei o tempo necessaria para processar o corpo de dados vi
suais que resultara desta pesquisa? 

4. Planejei urn sistema de identificac;ao/catalogac;ao conveniente 
para manipular, estocar, recuperar os dados e analisar os dados 
visuais? 
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5. Como tornar explfcitas todas as decis6es de classificac;;ao feitas, 
quando estiver analisando "areas cinzentas" de meus dados? 
Meus criterios serao transparentes? 

6. Expliquei adequadamente minhas intenc;;6es para as pessoas que 
serao filmadas e obtive o consentimento por escrito? Ha algum 
sindicato, ou associac;;ao profissional implicada, que deva ser con
sultada? Nao serei considerado urn intrometido? Ou urn "mani
pulador bisbilhoteiro"? 

7. Conseguirei a liberac;;ao dos direitos autorais para publicar o ma
terial resultante? Ja obtive a permissao escrita dos donos das foto
grafias pessoais ou dos videos? 

8. Nao necessito eu mesmo informar-me melhor sobre temas refe
rentes a direitos de imagem e publicac;;ao? 
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7 
BEMETOLOGIA: PARA UMA CONTINUA (AUTO-) 

OBSERVA<;;Ao E AVALIA<;;AO DA PERSONALIDADE 

Gerhard Fassnacht 

Palavras-chave: agrega<;ao; objeto; bemetologia; predicador; pre
dica<;ao em cascata; predicador de valor; lei e probabilidade; reso
lu<;ao; monitoramento do comportamento; modelos estacionario 
e circular ou experimenta<;ao continua. 

Bemetologia e urn neologismo. Foi condensado a partir da expres
sao behavioral meteorology- meteorologia comportamental, e foi in
troduzido para indicar que a psicologia pode tirar proveito da coleta 
de dados, como o faz a meteorologia. 

Diferentemente de outras ciencias, a meteorologia instalou cente
nas de aparelhos de medi<;ao por todo o mundo e eles recolhem con
tinuamente dados para a predi<;ao do tempo. Os psic6logos nunca 
tentaram monitorar seriamente o comportamento a fim de captar flu
tua<;oes em seus fenomenos, assim como fazem os meteorologistas. 
Isto talvez seja surpreendente: nossos t6picos nao sao menos comple
xos que os da meteorologia, e por isso o "tempo comportamental" 
pode ser predito atraves de algumas poucas intera<;6es entre fatores 
situacionais, com alguns poucos tra<;os de personalidade estaveis. 

Embora esta afirma<;ao tenha sido contestada a partir de muitas 
perspectivas (Hartshorne & May, 1928; 1929; Hartshorne et al., 1930; 
Newcomb, 1929; Magnusson & Endler, 1977; Magnusson, 1981; Mis
chel, 1968; 1984), a mensura<;ao no sentido da teoria classica de testes 
e ainda o procedimento mais praticado em psicologia. Mesmo quan
do sejam necessarias repeti<;oes de mensura<;oes com tempo prolon
gado, isto e afirmado como se dando dentro do referencial da teoria 
classica de teste. 0 acumulo atraves do tempo e considerado como urn 
meio de reduzir erros de mensura<;ao e por isso de aumento de fide-
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dignidade (Epstein, 1979; 1980; 1990). Por conseguinte, a estabilida
de dos tra<;os nao e percebida como leis psicol6gicas que existem na
turalmente, mas ao inves, e pressuposta como existindo por detras 
das irregularidades da superffcie fenomenal. 0 problema de como 
supostas leis, de um lado, e as irregularidades observadas, de outro, 
chega a acontecer, e deixado intocavel. 

A meteorologia conhece muito bem as leis basicas da ffsica, que 
emergem dinamicamente em um imprevisivel "fluxo determinfsti
co nao peri6dico" (Lorenz; 1963); a psicologia, contudo, parece es
tar muito longe deste estado. Nao existe consenso sobre as leis basi
cas da personalidade e da· psicologia. Deste modo, existiria qual
quer outro motivo para a psicologia seguir os passos metodol6gi
cos da meteorologia, alem da analogia e da alega<;ao de reduzir er
ros de mensura<;ao? 

Leis empiricas e probabilidade 

Como surgem as leis empiricas? Esta pergunta e poucas vezes 
feita e nao e respondida com clareza. Nao ha sinais de acordo, nem 
mesmo a respeito da forma mais simples que uma lei possa assumir 
estabilidade, como no peso espedfico dos objetos, ou um suposto 
tra<;o latente de personalidade, podendo ambos ser designados 
como "leis substantivas" (substance laws, Campbell, 1921 ). 

Embora seja incapaz de dar uma resposta adequada a esta ques
tao, a psicologia, como as outras ciencias, esta se esfor<;ando para 
conseguir leis empfricas, sejam elas simples ou complexas. A suposta 
existencia de leis ocultas controlando os fenomenos psicol6gicos e 
um motor cognitivo importante no ato de impulsionar a psicologia 
para a frente como uma ciencia. Proposi<;6es expressas qualitativa
mente como hip6teses serao aceitas, eventualmente, como leis em
piricas se elas forem resistentes a falsifica<;ao (Popper, 1959). Este se 
tornou o derradeiro credo e justifica<;ao da psicologia experimental. 

A estrategia experimental foi, paradoxalmente, responsabiliza
da pela confusao tanto empirica, quanto te6rica, da psicologia; a 
questao fundamental de se as leis empfricas sao construtos, ou se 
elas sao fatos independentes, estaveis, esperando ser descobertas em 
um canto escondido de nosso mundo fenomenico (Hollis, 1994), 
nao causou muito impacto na estrategia de pesquisa. Isto nao e sur
preendente, pois como pode a psicologia experimental duvidar da 
existencia de pre-requisitos de sua propria existencia? Em um senti-
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do estrito, a psicologia experimental nao pode ser pensada sem o 
postulado geral de que na natureza existem leis em ac;ao. 

Embora a psicologia tenha estado participando, ha algum tem
po, de debates sobre a teoria do caos e de sistemas dinamicos (Valla
cher & Nowak, 1994; Stewart, 1992), a questao de como supostas leis 
psicol6gicas passaram a existir nao e satisfatoriamente explicada 
por este enfoque. 0 ponto de vista da teoria do caos nao pode avan
c;ar sem leis, mas ao contrario, as ve como urn ponto inicial arbitrario 
em uma especie de processo circular, para explicar como a ordem se 
transforma em desordem e vice-versa. 

Mas existe outro tipo de desordem: a pura probabilidade. Con
sequentemente, a pesquisa sobre o caos desenvolveu metodos para 
distinguir desordem ca6tica da pura probabilidade (Grassberger & 
Procaccia, 1983). A probabilidade pode preceder regularidades do 
mesmo modo como a desordem ca6tica, mas ela o faz de maneira di
ferente. J ogar urn dado regular resultara, ap6s uma grande quanti
dade de vezes, em uma frequencia de distribuic;ao igual para os seis 
lados. Esta distribuic;ao pode ser prevista com alta precisao, embora 
o resultado de uma (mica jogada seja absolutamente imprevisivel. 
Este processo esta longe de ser urn processo ca6tico, pois nao esta 
implicada ali uma retroalimentac;ao dinamica ou uma nao-lineari
dade: as ac_,;6es singulares de jogar consecutivas vezes o dado sao in
dependentes umas das outras. Teoricamente, existe uma simples 
"lei substantiva" que afirma que para cada lado do dado, p = 1/6. A 
lei empirica correspondente surge como uma agregac;ao de urn nu
mero imenso de jogadas singulares, cada uma com uma unica pro
babilidade, que pode ser afetada por qualquer outro imenso nume
ro similar de diferentes fatores de influencia. Uma lei empirica pre
domina nao no detalhe, mas apenas no resultado total. Essa com
preensao pode ser colocada em uma frase: 

As leis empiricas sao probabilidade acumulada. 

Esta definic_,;ao de lei natural foi defendida pelo fisico Erwin Schro
dinger em 1922 (Schrodinger, 1962), que a adotou do fisico experi
mental Franz Exner (1919). Urn dos exemplos mais proeminentes no 
campo da fisica e a lei de Boyle, que descreve a relac_,;ao entre o volu
me, temperatura e pressao do gas em estado ideal. Embora a movi
mentac;ao e o impulso das moleculas singulares sejam aleat6rias e por 
isso imprevisiveis, o comportamento de todo o volume de gas segue 
regras estritas e e, desse modo, previsivel com alta precisao. 
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7. BEMETOLOGIA .. 

Leis empiricas e resolu~ao 

Podemos ver, a partir do exemplo da lei de Boyle, que podera 
haver disturbios irregulares no nivel micro, mas uma ordem clara no 
nivel macro. Como coloca Schrodinger: 

A pesquisa na fisica ... provou clara mente que - ao menos para a 
grande maioria dos fenornenos cuja regularidade e estabilidade le
varam ao postulado de causalidade geral- a probabilidade e a raiz 
comum da conformidade a urna lei natural estritarnente observada. 

Corn qualquer fenorneno fisico- no qual uma conformidade a urn a 
lei natural pode se observada - milhares, muitas vezes bilhoes in
contaveis de atomos singulares au rnoleculas estiio envolvidos ... Ao 
menos em muitos casas totalmente diferentes, n6s conseguimos ex
plicar completa e inteiramente a lei observada, combinando o mt
mero imenso de processos moleculares individuais. Cada processo 
molecular pode, au niio, ter sua propria lei estrita- ele niio precisa 
serpens ado como estando de acordo com a regularidade observada 
dos fenomenos de massa. Pelo contrario, essa conforrnidade a lei e 
diluida integralmente nas medias de rnilhOes de processos singula
res que (as medias) sao as unicos fatos acessiveis a n6s. Essas medias 
rnostrarn suas puras leis estatisticas pr6prias, que poderiio predo
minar, mesmo se o comportarnento de cada processo molecular in
dividual for guiado pela w;ao de jogar urn dado, girar a roleta au 
tirar mn numero de uma caixa (1962: 1 0). 

A partir desta argumentac:;ao impressionante, pode-se apresen
tar a hip6tese de que o grau de resoluc:;ao a unidades que n6s aplica
mos ao nosso mundo fenomenico desempenha urn importante pa
pel no fato de n6s descobrirmos leis ou nao. Com isso em mente, pa
rece razoavel tomar, como urn ponto de partida, as tres seguintes 
"teses de especificidade de resoluc:;ao" (Fassnacht, 1995: 34s): 

1. As imagens de "realidade" sao espedficas ao meio representacio
nal ( 0 instrumento) e a situac:;ao representacional - is to e, elas sao 
imediatamente corretas dentro de urn sistema local de linguagem. 

2. Ao menos algumas leis sao espedficas a resoluc:;ao aplicada; 
is to e, certo grau de resoluc:;ao em uma area de interesse leva ao 
conhecimento que e totalmente, parcialmente, ou nao e orde
nado de modo algum. 

3. E principalmente, a impossibilidade de uma transformac:;ao 
isom6rfica entre diferentes sistemas representacionais deve 
ser enfrentada, isto e, nem todas as imagens de uma area su-
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postamente igual de "realidade" podem ser transladadas umas 
para as outras. 

De maneira geral, as "teses de especificidade" enfatizam a im
portancia da resoluc;ao ou sua contrapartida, fusao, para conheci
mento empfrico sobre quaisquer areas de "realidade" que sejam 
consideradas, por qualquer meio. 

Quando se trata de avaliar pesquisa psicol6gica de acordo com 
resoluc;6es aplicadas, n6s descobrimos que os pesquisadores geral
mente mergulham mais profundamente nos detalhes, aplicando ins
trumentos que diferenciam progressivamente em dire<_;ao a unida
des de mensura<_;ao quantitativa e qualitativa extremamente refina
das. Parece ser este o caso no referente a campos tao diversos como a 
pesquisa inicial sobre intera<_;ao (Argyle & Dean, 1965), etologia 1m
mana (McGrew, 1972; Schleidt, 1989), emo<_;ao (Elkman & Friesen, 
1978) ejulgamento social (Vallacher & Nowak, 1994). E claro que 
nao ha deficiencia de resolu<_;ao sutil por si mesma. Mas dada a hip6-
tese de que a existencia de leis empfricas e parcialmente uma func;;:ao 
das unidades de exame minucioso e de mensurac;;:ao, a questao de o 
quanto pormenorizadamente n6s devemos resolver nossos t6picos, 
nao pode mais permanecer uma questao inocente. 

Leis empiricas e dados 

A psicologia foi, desde ha muito tempo, pensada como sendo di
ferente das ciencias naturais, pelo fato de seus sujeitos nao obedece
rem as leis naturais (ver, por exemplo, Windelband, 1894). Mas exis
tem leis em psicologia? Esta questao nao pode ser respondida sem 
que o significado do termo "lei" seja esclarecido. 

Leis ernpiricas 

Metodologicamente, uma lei estabelece que algo e valido para 
todos os objetos de determinada classe. Formalmente, uma lei tern a 
aparencia de urn condicional generalizado, que pode ser expresso 
como: 

Para cada X, se X e A en tao X e B. 

Traduzindo para uma linguagem comum, temos: todo A e B. A 
caracterfstica de invariabilidade ou constancia, expressa em "para 
cada x", parece valer para todos os tipos de leis (Nagel, 1961: 75s). 
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7. BEMETOLOGIA ... 

Isso nao traz problemas ate que x seja concretamente especifica
do. Tomemosx como "ser humano", e e duvidoso que exista alguma 
lei em psicologia. Deste modo, a psicologia distinguiu entre diferen
tes classes de seres humanos e criou uma "psicologia diferencial". 
Infelizmente, este passo nao leva a condicionais generalizados vali
dos, e assim distin<_;6es posteriores foram tentadas. Como estas tam
bern nao chegavam a condicionais generalizados estritos, o processo 
de diferencia<_;ao continua termina inevitavelmente em urn estado 
de exaustao: com urn caso singular x, para o qual a afirma<_;ao "para 
cada x", nao tern mais nenhum senti do. E claro que a pesquisa con
creta se detem muito antes deste ponto ser alcan<_;ado. Existe uma saf
da para este problema, alem de interromper o processo? Para res
ponder a esta questao, outro problema deve ser enfrentado: como 
n6s estamos interessados em leis empfricas, e nao em leis te6ricas, 
necessitamos explicar o que deve ser entendido por "dados". 

Dados como uma predicar;iio em cascata 

Tomando emprestado da analise de linguagem crftica (Kamiah 
& Lorenzen, 1973), podemos come<_;ar com a predica<_;ao elementar: 

Objeto ~ predicado 

0 termo "predicador" e entendido como urn designador e foi in
troduzido por Carnap (1956: 6) como "expressao(6es) predicati
va(s ), em urn senti do amplo, incluindo express6es de classe". U m 
predicador nunca pode ser uma descri<_;ao definitiva, ou um nome 
adequado para uma entidade, nem pode ele ser confundido com 
uma parte gramatical de uma frase (o predicado). De modo igual, 
"objeto", na sua forma elementar, nao possui sentido material como 
uma entidade que pode ser tocada, sentida ou vista. Kamiah & Lo
renzen, por isso, afirmam: 

Nos entendemos objeto como tudo aquila ao qual um predicador 
pode ser relacionado, ou que pode ser design ado por urn nome pro
prio, ou uma ar,;iio deitica (descrir,;iio definitiva) de tal modo que ele 
e apreensivel porum parceiro em um dirilogo (1973: 42). 

Para representar urn esquema geral para dados (de urn proces
so) psicol6gico, a predica<_;ao elementar deve assumir uma forma 
mais complexa que eu gostaria de designar como "predica<_;ao em 
cascata": 

Objeto ~ predicador ~valor de predicador ~valor de tempo 
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Assume-se que os valores de predicador variem tanto quantitati
va quanto qualitativamente. 0 mesmo para valores de tempo, embo
ra a varia<_;ao qualitativa dos valores de tempo seja uma no<_;ao menos 
comum. Diz-se que os valores variam quantitativamente se eles sao 
expressos em termos de qualquer sistema de numeros, independen
temente de qual seja o nfvel representacional da escala (ordinal, de 
intervalo ou de razao). Diz-se que os valores variam qualitativamen
te se eles sao expressos em termos de diferente "sentido designati
vo" (Carnap, 1956: 6). Alguns exemplos de varia<_;6es qualitativas, 
bern como quantitativas, estao relacionadas na Tabela 7 .1. Com es
tes exemplos em mente, proponho que os dados sao predica<_;6es em 
cascata- afirma<_;6es especfficas ou singulares, com graus especfficos 
de resolu<_;ao em quatro niveis diferentes. Em todos os quatro nfveis 
da predica<_;ao em cascata, diferentes graus de resolu<_;ao ou fusao em 
unidades sao concebfveis: 

1. Em nfvel dos objetos n6s podemos tanto diferenciar entre Pe
dro, Rafael,Joao, etc., ou vice-versa, agrupa-los em "menino"; 

2. Ao nivel dos predicadores, unidades diferentes de comporta
mento e experiencia sao possfveis de serem distinguidas; 

3. Ao nfvel de valor, podem ser relacionadas quantitativa ou 
qualitativamente a diferentes val ores de predicador ... 

4. Aos quais, no (tltimo nfvel, podem ser atribufdos valores de 
tempo qualitativos ou quantitativos de graus diferentes. 

T abe/a 7. 7 - Exemplos de variac;oes qualitativas e quantitativas 

Dodos qualitativos 

Valor qualitative de Valor qualitative de 
Objeto f- Predicador f- predicador f- tempo 

Tempo de f- temperatura f- gel ada f- mverno 
Londres 

Tempo de f- temperatura f- tepid a f- noite de verao 
Londres 

Tempo de f- temperatura f- muito quente f- veraode 1976 
Londres 

Pedro f- agressao f- rosto raivoso f- agora 

Pedro f- agressao f- verbal f- ontem 

Pedro f- agressao f- ffsica f- 6°-feira passada 
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7. BEMETOLOGIA. .. 
....... ' •••• '.A A 

Dodos quantitativos 

Objeto <- Predicador <- Valor do <- Valor do 
precicador predicador de 
quantitativa _tempo ____ 

Tempo de <- temperatura <- 30°C <- 10.01.95 
Londres 

Tempo de <- temperatura <- 20°C <- 12.07.97 
Londres 

Tempo de <- temperatura <- 36°C <- 20.08.76 
Londres 

Pedro <- agressao <- na razao de 1 +- 9:30, 
sabre 3 27. 10.97 

Pedro <- agressao <- no razao de 2 <- 9:34, 26. 
sobre 3 10.97 

Pedro <- agressao <- na razao de 3 <- 24.10.97 
sabre 3 

Se dissermos que uma afirmac;ao singular, ou uma predicac,;ao 
em cascata, sao uma imagem da realidade, havera, ent"io, tantas 
imagens da realidade quantas combinac,;oes de diferentes graus pu
derem ser controladas por nossos instrumentos de resoluc;ao. Masse 
n6s estamos interessados em descobrir leis empfricas e se nossa hi
p6tese de que a existencia de uma lei empfrica e especftica a resolu
c,;ao aplicada e verdadeira, temos de decidir que combinac,;ao de re-
soluc,;6es e a melhor para descobrir estas leis empfricas. 

Leis empiricas e bemetologia 

Uma recomendac,;ao comum para se encontrar leis e: tente algu
mas teorias. Mas isto esquece que as teorias sao, elas mesmas, formu
ladas e referenciadas dentro do contexto de uma linguagem esped
fica. Tal teoria, por sua vez, pressup6e certa combinac;ao de resolu
c;ao nos quatro nfveis da predicac;ao em cascata. E claro que esta vi
sao e verdadeira principalmente para uma teoria que proem-a expli
car fatos empfricos. Nao resta duvida, tais teorias podem serum for
te guia para se encontrar leis empfricas. Se- como aconteceu na ffsi
ca- ao menos algumas leis empfricas estritas tivessem sido encontra
das atraves de um raciocfnio 16gico comum, ou mesmo por probabi
lidade, e se essas leis tivessem sido depois empiricamente provadas, 
af sima teorizac,;ao atraves do raciodnio 16gico e do consecutivo teste 
de hip6tese seria mais facil, do que se essas leis nao tivessem sido 
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confirmadas. Contudo, este nao e, de modo algum, urn argumento 
para se generalizar, a urn nivel epistemol6gico, que todos os enfo
ques cientificos empiricos devem seguir estas linhas. Alem disso, este 
fato da hist6ria da fisica nao e argumento de que 0 teste de hip6tese 
a partir de uma teoria e 0 (mico metodo valido e digno de credito de 
se fazer pesquisa. A teoriza<:;ao e o teste de hip6tese neste sentido es
trito sao aceitaveis se, e apenas se as areas empfricas em questao sao 
estruturadas isomorficamente com as regras da 16gica. 

Se a 16gica nao esta presente, entao nao ha uma maneira 16gica 
de nos aproximarmos do problema. Isto nao quer dizer que nao haja 
absolutamente 16gica. Mas n6s devemos levar em conta esta possibi
lidade, caso contrario n6s deixaremos escapar o fato basico e mais 
importante: que a acessibilidade 16gica ao nosso mundo empfrico e 
apenas urn caso espedfico de urn mais geral - sua emergencia de 
probabilidade. 

Quando isto acontece em uma ciencia onde nao sao encontradas 
leis empiricas estritas, seja atraves do raciodnio 16gico ou por proba
bilidade, predi<:;6es te6ricas - dedu<:;6es 16gicas - de outras leis sao 
dificeis, ou mesmo impossiveis. Imaginemos que a fisica tivesse co
me<:;ado fazendo pesquisa em particulas elementares que resistissem 
a concep<:;ao de leis empiricas estritas (Lindley, 1993): a fisica nao es
taria em uma situa<:;ao melhor do que a da psicologia hoje. 

Podemos agora, por analogia, especular se a frustra<:;ao da psico
logia em conseguir leis empiricas estritas emana de combina<:;6es 
inadequadas de resolu<:;6es. Como na fisica das particulas, os feno
menos que os psic6logos investigam sao regulados pela probabilida
de. Ate aqui, nao ha diferen<:;a entre a fisica e a psicologia: ambos sao 
confrontados pelos processos de probabilidade que nao podem ser 
preditos. Mas por que encontramos leis empiricas estritas na fisica e 
nao na psicologia? 

Se o conceito de Exner-Schrodinger de lei natural estiver corre
to, entao a resposta e clara: sendo as leis naturais resultado de uma 
fusao, ou agrega<:;ao, de milh6es ou mesmo bilh6es de eventos que 
ocorrem naturalmente, o simples fato de que no funcionamento psi
quico concreto nao existam acontecimentos de uma quantidade tao 
grande explica por que a psicologia ainda nao encontrou nenhuma 
lei empirica estrita, e provavelmente nunca encontrara. 0 ponto 
chave e: se nao ha acontecimentos massivos, nao ha leis. 
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7. BEMETOLOGIA. .. 

Em bora os seres humanos possam se sentir melhor nao andando 
por ai como automatos, a psicologia como uma ciencia poderia, ape
sar disso, procurar por regularidades no sentido de leis gerais. 0 
que geral quer dizer, neste contexto, depende da classe de objetos 
aos quais o "todos" esta ligado. Automaticamente, "todos" e aplica
do aquelas coisas que se sup6e serem iguais. De urn ponto de vista 
etico, isto vale para os seres humanos. Embora a psicologia diferen
cial te?~a impli~it~~ente desafiado este ponto de vista, o passo me
todologico de d1v1d1r todos os seres humanos em subclasses ainda 
nao se mostrou u.til. 

Se existissem algumas leis psicol6gicas estritas que fossem vali
das para todos os seres humanos, ou para todos os membros de uma 
subclasse, estas leis provavelmente seriam muito especiais. Primeiro, 
elas seriam verdadeiras em uma generalidade supertlcial (todos os 
seres humanos pod em aprender ou ser condicionados ), e nao se
riam mais informativas que atlrma<_;6es analiticas como "todos os ob
jetos fisicos sao extensos". Em segundo Iugar, se existem algu
mas leis gerais, elas seriam validas em campos empiricos reduzidos, 
que nao sao considerados como sendo particularmente importantes 
para resolver os problemas da vida cotidiana ("as pupilas se dilatam 
durante a excita<_;ao sexual"). Mas quando chegamos a fatos social
mente relevantes, as leis sao muito menos s6lidas, como e verdade 
para o desenvolvimento da segrega<_;ao sexual em alunos de pre-es
cola (LaFreniere et al., 1984), ou para a maior agressividade dos ma
chos comparados com as femeas (Eagly, 1987; Eaton & Enns, 1986). 
Embora este ultimo fenomeno tenha sido observado em quase todas 
as sociedades, estatisticas inferenciais sao empregadas para pro
va-lo. Galileu nao necessitou de estatisticas inferenciais para provar 
a lei da gravidade. 

A psicologia provavelmente nunca ira atingir o estado niltoniano 
de urn solido sistema de leis naturais. Ela se comporta, contudo, como 
se isto fosse possivel: hip6teses sao testadas como se elas fossem leis. 
Se a varifmcia nao e totalmente explicada, como e geralmente o caso, 
presumem-se fatos adicionais, mas ainda desconhecidos, como sendo 
os responsaveis. Tudo o que nao pode ser definitivamente explicado 
de algum modo, contudo, e chamado de erro de variancia. Este enfo
que metodol6gico esta a uma enorme distancia da compreensao das 
leis naturais como uma agrega<_;ao de uma enorme massa de aconteci
mentos, baseados na probabilidade, que ocorrem naturalmente. Ao 
contrario, a agrega<_;ao e compreendida como urn artificio metodol6-
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gico de filtrar leis existentes por debaixo de uma capa fenomenol6gi
ca irregular e nao como urn meio de constituf-las. 

Se n6s tomarmos com seriedade as leis como resultado de uma 
constituic:;ao por agrega<;ao- conseguida tanto natural, quanta arti
ficialmer.te- en tao n6s devemos assumir urn enfoque metodol6gico 
diferente com rela~:ao a acontecimentm que ocorrem naturz.lmente 
e diferentes interpreta<;6es te6ricas deles. 0 seguinte canon met6di
co e metate6rico adota esta visao e pode ser considerado como a fun
damenta<_;ao conceptual da bemetologia: 

1. A essencia de uma lei naturale urn caso de fusao ou de agrega
<_;ao, de imensos fen6menos naturais massivos fundamental
mente acionados pela probabilidade. 

2. Ser acionado pela probabilidade nao implica, necessariamen
te, indetermina<_;ao. Urn acontecimento natural singular, total
mente imprevisfvel, poderia, contudo, ser determinado por fa
tares tanto locais quanta pr6ximos. Determinismo, neste sen
tido, e compatfvel com probabilidade no sentido de imprevisi
bilidade e nao deve ser igualado a predeterminismo. 

3. H;i acontecimento:; que ocorrem naturalm ente e outros que 
sao gerados artificialmente. A queda livre e o movimento das 
moleculas de gas e das partfculas at6micas sao objetos ou acon
tecimentos, que ocorrem naturalmente. Se, par raz6es de pes
quisa, estes eventos sao isolados, eles conservam seu carater de 
acontecimentos naturais e nao artificiais. Caso contrario, o t6-
pico que esta sendo investigado muda. Para a psicologia, isto e 
muito mais diffcil de conseguir do que para a ffsica classica. Os 
exemplos de queda livre que Galileu investigou em Pisa eram 
tao naturais como uma ma<_;a caindo de uma arvore. Contudo, 
acontecimentos gerados artificialmente nao aeon-em na natu
reza. Eles sao construfdos, ou induzidos, pelo pesquisador: por 
exemplo, a resposta a urn questionario de personalidade ou a 
urn item de urn teste de inteligencia. Ambos os tipos de aconte
cimentos- naturais e artificiais- podem ser agregados em leis 
empfricas. Masse alguem esta interessado em leis naturais em
pfricas, os daclos para a agrega<_;ao devem ser tam bern naturais. 
E isto que a bemetologia esta procurando. 

4. A agrega<;ao pode trabalhar em todos os nfveis da predica<_;ao 
em cascata: ao nfvel dos objetos, predicadores, valores de pre
dicador e valores de tempo. A agrega<_;ao quantitativa, assim 
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7. BEMETOLOGIA ... 

como a qualitativa, e possivel tambem ao nivel de valores de 
predicador e valores de tempo. 

5. Do mesmo modo que existem dois tipos de dados, assim ha 
tambem dois tipos de agregac;:ao: um e conseguido pela pro
pria natureza eo outro- o tipo artificial- e conseguido pelos 
metodos agregativos do pesquisador. Ambos podem levar a 
leis empiricas. Combinadas com os dois tipos de dados, quatro 
diferentes casos podem ser imaginados: 

a) Agrega<;ao natural de dados naturais leYa a leis naturais, 
como na lei de Boyle. 

b) Agrega<;ao natural de dados artificiais parece ser im possivel. 

c) Agregac;:ao artificial de dados naturais eo que a meteorolo
gia consegue, por exemplo, computando a media de tem
peraturas atraves dos meses (agregac;:ao no tempo) para tes
tar se existe uma lei regular ou uma tendencia semelhante a 
uma lei natural no aquecimento da atmosfera. Este enfoque 
conduz a leis quase-naturais . 

d) Agregac;:ao artificial de dados artificiais concluz a leis artifi
ciais, como ada estabilidade da inteligencia medida por tes
tes de inteligencia. 

6. As leis empiricas sao espedficas da combinac;:ao de diferentes 
tipos de resoluc;:ao- quantitativa ou qualitativa- e de diferen
tes graus de resoluc;:ao. Como um contraprocesso a agrega
c;:ao, a resoluc;:ao abre um conjunto de clados, por sua vez urna 
visao de realidade, que e possivelmente goyernado pela pro
babilidade. 

7. Devido ao fato de que, diferentemente da flsica, o funciona
mento psiquico real de um individuo nao e afetado, enquanto 
sabemos, por enormes quantidades de eventos agindo em con
junto e simultaneamente, n6s raramente encontramos leis em
piricas que sejam validas para indivfduos singulares. Em ou
tras palavras: a ausencia de agregac;:ao natural de massas de 
eventos naturais ocorrendo simultaneamente a um nfvel indi
vidual explica por que a psicologia nao tem leis naturais estri
tas. Para pelo menos se aproximar destas leis naturais, e obri
gat6ria uma agregac;:ao de acontecimentos que ocorrem natu
ralmente. Isto eo que a bemetologia se propoe fazer. 
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8. A maioria das regularidades encontradas na psicologia eo re
sultado de uma agrega<;ao de indivfduos ao nfvel do objeto da 
predica<_;ao em cascata. Consequentemente, estas regularida
des sao validas, inicialmente, somente para urn agregado de 
indivfduos, e nao para urn indivfduo singular. 

9. Se forem buscadas leis empfricas naturais- regularidades na
turais- para indivfduos singulares, a agrega<_;ao nao e permiti
da ao nfvel do objeto, mas deve entrar em cena em todos os ou
tros nfveis da predica<_;ao em cascata: aos nfveis dos predicado
res naturais, dos valores do predicador natural, ou dos valores 
de tempo. 

10. Para determinar leis empfricas naturais que sejam validas 
para indivfduos, a estrategia mais importante e, provavelmen
te, a agrega<;ao intra-individual atraves do tempo. 

11. Nao ha, a priori, uma importante doutrina que nos diga qual 
combina<_;ao, seja de resolu<_;ao ou agrega<;ao, produz os resul
tados mais regulares, isto e, as melhores leis empfricas. 

12. Consequentemente, em vez de teste de hip6tese baseado em 
teoria, que se ap6ia na 16gica, e absolutamente crucial a mani
pula<;ao intuitivo agregativa de grandes quantidades de dados 
produzidos naturalmente. Isto pode ser conseguido pela com
bina<_;ao de diferentes graus e diferentes tipos de resoluc;ao 
com a ajuda de computadores e de urn software eficiente. Tal 
enfoque "artfstico" e possfvel apenas porque n6s podemos 
usar computadores. 

13. Finalmente, nao ha garantia de que a agrega<;ao conduza ne
cessariamente a leis empfricas. 

A essencia destes pontos e urn modelo bernetol6gico para a aquisi
<;ao de dados que ira aplicar o padrao de resolu<_;ao seguinte: 

• Ao nfvel dos objetos: observe urn objeto singular- uma pessoa, 
uma dfade, urn grupo de pessoas interagindo, ou mesmo uma 
situa<_;ao. 

• Ao nfvel dos predicadores: observe urn comportamento deste 
objeto singular que ocorra naturalmente. 

• Ao nfvel dos valores de predicador: observe alguns poucos va
lores qualitativos deste comportamento. 
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• Ao nivel do tempo: observe continuamente durante varias 
etapas de tempo, repetidamente durante longos perfodos de 
tempo. 

Devido ao fato deste enfoque possibilitar a agrega~ao artificial, 
durante urn periodo de tempo, de valores de comportamento que 
ocorrem naturalmente, ele estaria a busca de leis quase-naturais. Se, 
como no esbo<;:o acima, nenhuma informa<;:ao adicional e considera
da, a lei resultante sera uma lei substantiva. De acordo com as teses 
da especificidade, as leis resultantes- se alguma for encontrada- so
mente serao validas para a combina<_;:ao espedfica de tipos e graus de 
resolu<;:6es aplicadas. Isto e, o resultado sera valido em primeiro lu
gar somente para o objeto singular sob investiga<;:ao. E mais, o resul
tado sera valido apenas para 0 bloco de tempo agregado como um 
todo. Se, alem disso, valores de predicador sao agregados, nm·a
mente o resultado e valido apenas para este padrao de resolu<;:ao. 

0 modelo minima para a aquisi<;:ao de dados bemetol6gicos como 
esbo<;:ado acima, e semelhante ao usado pelas ciencias de observa<_;:ao 
como a astronomia e a meteorologia, que nao manipulam seus obje
tos: o monitoramento continuo da radia<_;:ao do fundo c6smico e da 
temperatura, umidade e pressao de nossa atmosfera sao exemplos 
desse modelo. 0 modelo predominante em psicologia, contudo, 
agrega ao nfvel dos objetos: poucos dados de muitos indivfduos sao 
agregados em medias de grupos. De acordo com as teses da especifi
cidade, isto produz resultados que sao validos, em um sentido estri
to, para agregados de objetos, e nao para indivfduos como objetos. 
Isto impede a transferencia de resultados cientfficos para a pratica, 
porque a psicologia esta muitas vezes mais interessada nos indivf
duos do que em agregados deles. 

Conseqiiencias para a pesquisa em personalidade 

Falando de maneira classica, a inteligencia e a personalidade sao 
concebidas como um feixe de atividades trabalhando no escuro para 
produzir desempenhos pessoais ou comportamento pessoal. Uma teo
ria dinamica, como a teoria psicanalftica, vera estas atividades como 
entidades psfquicas auto-ativas, enquanto que uma teoria metodol6-
gica, como a teoria dos tra<_;:os, as ve como dimens6es latentes, com 
respeito as quais uma pessoa pode ser caracterizada quantitativamen
te. Estes escores quantitativos sao vistas como constantes, represen
tando faculdades ou qualidades individuais que ajudam ou impedem 
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a pessoa na solm;:ao de problemas, ou de se comportar de determina
do modo. A segunda visao e tida como sendo a mais importante, ao 
menos na psicologia. Especificamente, o conceito de dimensao mui
tas vezes considera tais atividades como unidades de simplicidade ho
mogenea, em contraste com unidades de diversidade que sao, em si 
mesmas, heterogeneas (Fassnacht, 1982: 66; 1995: 115). 

Quando alguem esta medindo estes tra<_;os latentes, urn escore da 
personalidade concre~a ou de desempenho e constituido de duas par
tes: seu valor verdade1ro e seu valor de erro. Tradicionalmente, ova
lor verdadeiro e entendido como sendo constante e, por isso mesmo, 
caracterfstico de uma pessoa. A existencia de uma constante em urn 
objeto pode ser considerada como sendo uma lei empfrica substantiva 
para este objeto. 0 componente de erro, contudo, e considerado 
como sendo governado pela probabilidade. Mas isto e diferente da
quilo que foi elaborado acima como sendo o ponto de vista bemetol6gi
co. De acordo com a bemetologia, a for<;:a controladora de uma lei natu
ral nao e registrada nos bastidores, mas e o resultado macrosc6pico 
planejado de urn processo de agrega<;:ao de diferentes acontecimen
tos de probabilidade (mica. Ela nao e apenas erro de variancia, mas 
tambem verdadeira variancia governada pela probabilidade. Tudo o 
que contribui, ou mesmo impede urn desempenho ou urn comporta
mento, e considerado como sendo urn suplemento verdadeiro. Se mui
tos acontecimentos que contribuem para isso estao em a<_;ao, ou se 
muitos deles sao agregados artificialmente atraves do tempo, o con
torno de uma lei empfrica pode provavelmente, mas nao necessaria
mente, emergir. Em outras palavras, o conceito de variancia de erro, 
como alimentado exclusivamente por uma grande quantidade dedi
ferentes acontecimentos baseados na probabilidade, e vice-versa, o 
conceito de variancia verdadeira, construfdo a partir de entidades 
monolfticas cristalinas puras, deve ser revisado. 

Tomemos a inteligencia como urn exemplo extremo. Na maioria 
das vezes, a inteligencia e concebida como sendo urn feixe de tra<;:os 
quantificaveis latentes que pouco mudam atraves do tempo, mas sao 
mascarados por fatores perturbadores. Isto e bern diferente de urn 
ponto de vista bemetol6gico: a inteligencia seria medida na base de 
acontecimentos que ocorrem naturalmente e o QI seria o resultado 
de uma agrega<;:ao que ocorre naturalmente. A mensura<;:ao conven
cional do QI e uma agrega<;:ao artificial de acontecimentos artificiais. 
Em nossa terminologia, a afirma<;:ao "a inteligencia e estavel" e uma 
lei empfrica artificial. 
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Quando ela foi primeiramente teorizada, a inteligencia foi conce
bida como urn fenomeno bifatorial, que compreendia um fator geral 
g e fatores de teste espedficos s. Desenvolvimentos te6ricos e metodo
l6gicos posteriores trouxeram a considera<;ao aspectos adicionais, 
como compreensao verbal, raciodnio 16g1co, 11abilidade espacial e as
sim por diante. Estes sao ainda vistos como sendo quantidades di
mensionais, contribuindo para urn valor global, Yerdadeiro, duradou
r_o ~le i_nteligencia. Se forem encontradas variac;oes de escores de ir:te
h?enCia, elas ~ao interpretadas como uma influencia passageira de fa
diga ou t~lvez uma falta momentallea de concentra«;ao ou n1otiYa~ao. 
Mas na vida, onde comportamento "inteligente" e desempenhos "in
teligentes" sao exigidos, fatores como concentra<_;ao, motiYa<;ao, fadi
ga ou mesmo influencias situacionais sao importantes. Para dar conta 
destes problemas e reduzir a variancia de erro urn passo alem, estes 
pr6prios fatores sao normalmente levados em considera<;ao, inte
grando-os tambem como quantidades dimensionais. 

De um ponto de vista metodol6gico, tal enfoque e con·eto. Ele 
corre o risco, contudo, de que dimensoes quantitativas como tais -
embora ligadas a palavras compreensfveis - percam todo seu senti
do concreto. Quale seu status ontol6gico? Existe nas pessoas um ob
jeto real, embora oculto, que n6s chamamos inteligencia? Tais di
mensoes da inteligencia sao, sem duvida, constru<;6es que sao- mui
tas vezes de maneira muito paradoxa! - pressupostas existirem 
como essencias quantitativas, em um mundo real. Dizer que isso se
riam disposi<;6es, apenas leva 0 problema a questao analoga de se sa
ber qual seria o status ontol6gico das disposi<;6es. Seriam tais disposi
<;6es objetos quantitativos - dimens6es contfnuas - ou seriam elas 
objetos qualitativos: urn corpo organizado de acontecimentos, cog
ni<;oes, sentimentos, comportamentos e estruturas fisiol6gicas e neu
rol6gicas discretos, bern como substancias qufmicas, cada uma delas 
com uma intensidade definida e uma extensao finita? 

Considera<;6es como estas levantam a questao crucial: Como 
podemos conhecer se a realidade psicol6gica e melhor compreen
dida como contfnua, ao inves de discreta? Parecem existir duas 
vantagens muito pequenas, mas importantes, da visao discreta so
bre a continua. Primeiro, a perspectiva discreta se fundamenta em 
fatos psfquicos singulares concretos, tais como um motivo, um sen
timento, uma cognic;ao ou urn comportamento. Embora os contor
nos destas unidades sejam muitas vezes yagos, eles podem ser con
cretamente experienciados ou observados. Em segundo lugar, uma 
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perspectiva discreta e possivel de ser quantificada. Por outro lado, 
se n6s partimos das dimens6es, perdemos, muitas vezes, os senti
dos indicativos concretos. Dimens6es se mantem como atividades 
obscuras que sao consideradas como tendo uma func,:ao facilitadora 
ou inibidora. 0 prec,:o que pagamos por tal exerdcio silencioso e 
uma duplicidade intransponivel de nosso mundo: leis estao agindo 
nos bastidores, enquanto que no palco esta acontecendo o turbu
lento espetaculo de particulares. 

0 que pode ser objeto de compreensao sao acontecimentos sin
gulares concretos. E por esta razao, ao menos de minha parte, eu 
prefiro a perspectiva discreta. Esta perspectiva e tambem compati
vel como ponto de vista bemetol6gico, que explica leis naturais, bern 
como artificiais - nao como na visao tradicional, como uma extra
c,:ao, mas como uma agregac,:ao ou fusao de acontecimentos singula
res concretos. 

Dois exemplos de urn enfoque bemetol6gico com respeito 
a personalidade 

Penso que haja boas raz6es para supor que os conceitos de inteli
gencia e de personalidade, quando medidos por testes ou questiona
rios, sejam cientificamente aceitaveis, e que seja possivel definir tais 
noc,:6es gerais com fundamento em acontecimentos concretos que 
ocorrem naturalmente. Por isso devemos tentar, mesmo que seja urn 
programa dificil e de Iongo alcance que podera permanecer descri
tivo na maioria das vezes. 

0 grande problema antes de testar qualquer hip6tese e, na ver
dade, como captar acontecimentos experienciais, comportamentais 
e sociais, de tal modo que eles possam ser trabalhados cientificamen
te. Dois caminhos se apresentam. 0 primeiro implica situac,:oes na
turais que ja existem, em que alguem pode usar tecnicas e equipa
mento de computac,:ao para coletar acontecimentos ou situac,:6es que 
ocon-em naturalmente, tanto au-aves de protocolos pessoais (Perrez 
& Reicherts, 1 992), ou com a ajuda de observadores. Este enfoque 
pode ser chamado de "modelo circular". 

0 segundo caminho constr6i primeiramente ambientes sociais 
permanentes fisicos, tecnicos e naturais, de tal modo que a coleta de 
dados se tome facil. Este enfoque pode ser realizado atraves de ins
talac,:oes de recursos especiais fisicos, tecnicos e sociais, dentro de 
instituic,:oes tais como hospitais, escolas ou jardins de infancia. No 
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7. BEMETOLOGIA. .. 

Departamento de Psicologia de Berna ha um modelo singular desse 
tipo- o BEO (Behavioral Observation) site- construido para controle 
de diagn6stico de campo e para pesquisa de campo (Fassnacht, 
1995: 298s; Haehlen & Neuenschwander, 1998). Embora, pelo fato 
de ser permanente, esteja restrito a uma institui<,;ao particular, este 
recurso possui a grande vantagem de ser funcional, controlavel e 
instantaneamente adaptavel. A grosso modo, ele e semelhante a 
constru<,;~o de radio~elesc6pios, satelites e esta<_;oes meteorol6gicas 
que momtoram contmuamente dados naturais relevantes. Eu o cha
mo de "modelo estacionario". 

Ambos OS enfoques sao modelos de diagn6stico de campo e se 

ap6iam fortemente em novas tecnologias ou sao for<,;ados a desen
volver eles mesmos novas tecnologias. 0 desenvolvimento de tecno
logias distintivas e algo muito comum para cientistas naturais: pare
ce ser seu trabalho predominante e concreto. Em psicologia, os pes
quisadores estao normalmente preocupados com teorias. 0 desen
volvimento tecnol6gico e muitas vezes cognitivamente mais exigen
te, e - ao menos em psicologia - ele e menosprezado como sendo 
nao cientffico e deste modo relegado aos tecnicos. Esta avalia<,;ao ne
gativa impede a pesquisa cientffica que, de outro modo, ja teria sido 
possivel ha muito tempo (Fassnacht, 1974; 1995: 27ls). 

Os dois estudos paradigmaticos que se seguem representam as 
duas maneiras de coleta de acontecimentos que ocorrem natural
mente. Ambos se relacionam a urn dos cinco grandes fatores de per
sonalidade (Goldberg, 1981; 1990). 

0 modelo circular 

0 exemplo do modelo circular mostra como foi realizada uma 
descri<,;ao continua da emocionalidade- fa tor I\' dos cinco grandes
de uma (mica pessoa Q ori, 1997). Durante tres meses, J ori automo
nitorou seus sentimentos continuamente, desde quando ela se le
vantava pela manha, ate ao deitar a noite, dia ap6s dia. Antes de co
me<,;ar seu periodo de tres meses de coleta de dados, ela desenvolveu 
urn esquema de codifica<,;ao com 35 unidades qualitativas de senti
menta. Elas eram mutuamente exclusivas, representando um auten
tico sistema de categoriza<,;ao. Para cada momento, havia uma, e 
apenas uma categoria valida possfvel. Codificou tambem se ela po
deria detectar o tipo de acontecimento que provocou o sentimento 
espedfico: social, externo, interno, ou sem um agente provocaclor 
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conhecido. Este desempenho ingente foi conseguido conjuntamen
te com sua atividade diaria como estudante. Logo que ela percebesse 
que seu estado emocional estivesse mudando, codificava este novo 
estado e o tipo de agente provocador. 

A coleta de dados foi feita com um Newton Message Pad (Ma
cintosh), que J ori carregava com ela por todo o lugar. Do is menus 
permitiam acesso a lista de categorias de sentimentos e dos eventos 
desencadeadores. 0 equipamento basico foi exaustivamente testa
do para_ coleta de dado~ geol6gicos de campo e adaptado para 
transfenr dados dos c6d1gos de sentimento para um PC. A inter
preta~ao dos c6digos em unidades significativas e a manipula<;:ao 
dos dados no PC foram realizadas de acordo com o esquema de 
predica<;;ao em cascata pelo pacote de programas BEDAMAN (Fass
nacht, 1997). Jori acumulou e computou 2.360 eventos de senti
mentos por 93 elias consecutivos. 

Argumentos substanciais contra tal enfoque foram apresentados 
desde os primeiros elias da introspec<;;ao: uma continua auto-aten<;;ao 
consciente e impossfvel, de tal modo que a auto-aten<;;ao deve ser vis
ta principalmente como sendo muito insignificante e sendo alterada 
somente quando um sentimento se torna sobremaneira predomi
nante sobre outros eventos da consciencia. A propria auto-aten<;;ao 
pode ter sido influenciada pelo fluxo dos sentimentos. Tudo isto e 
verdadeiro e muito conhecido. Mas um dos objetivos de J ori foi ver 
se tal retroalimenta<;;ao dinamica poderia ser detectada pela analise 
sequencial de series de tempo, o que foi, concretamente, o caso. Mas 
alem disso, ela encontrou uma grande quantidade de sentimentos 
"ruidosos", que nao poderiam ser explicados nem por uma retroali
menta<;;ao dinamica, nem por algum outro evento desencadeador. E 
atraves da agrega<;;ao por perfodos de tempo, comparando o segun
do com o terceiro mes da coleta de dados, ela descobriu que sua dis
tribui<;;ao de sentimentos era relativamente estavel: a correla<;;ao das 
freqiiencias absolutas foi r = 0.85, e a correla<,;~lO do tempo absoluto 
de cada sentimento anotado foi r = 0.89. 

0 modelo estacionario 

0 exemplo para o modelo estacionario se relaciona como fator I 
dos cinco grandes, extroversao/oscila<,;ao, e estudou a sociabilidade. 
De acordo com o conceito EAS (Emocionalidade, Atividade e Socia
biliclade) de Buss & Plomin (1984 ), a sociabilidade e considerada 
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como a faceta principal do temperamento. Como tal, espera-se que 
ela se desenvolva bern cedo na infancia e que seja relativamente esta
vel no tempo. A pergunta feita era: a estabilidade observada natural
mente, atraves de urn sistema qualitativo de codifica.:;ao, muda in
tra-individualmente au·aves do tempo? 

Para tentar dar uma resposta, Baumgartner et al. ( 1997) observa
ram a varia.:_;ao intra-individual do comportamento social de tres cri
an.:;as de tres anos de idade, ocupadas em brincar livremente no BEO 
de ~osso dep_artamento. Tres lados do patio pentagonal foram cons
tnudos ~om Janel~s de espelho e os outros eram jane las normais. 0 
quarto tmha os bnnquedos comuns- blocos, bonecas c objetos m6-

veis como cartas e carrinhos de boneca. Cada brinquedo era colocado 
em urn local especffico e depois da sessao o professor os recolocava no 
mesmo lugar, de tal modo que as crian.:;as os encontrariam sempre no 
mesmo local espacial. Havia uma mesa em uma posi.:;ao normal, on de 
o cafe era servido, e que era usada tambem para brincar. 

Geralmente, o comportamento foi codificado ao vivo por ate 18 
observadores, colocados atras das janelas de espelho em urn enorme 
registrador de eventos, possuindo 512 canais divididos em unidades 
com teclado de diferentes tamanhos (Zaugg, 1994). A configura.:_;ao 
e as designa.:_;6es dos teclados, em termos do sistema de codifica.:;ao e 
os nomes dos observadores e das crian.:_;as, foram manipulados pelo 
programa BEDAMAN (Fassnacht, 1997). Para controle rapido, o 
comportamento era registrado em video de diferentes perspectivas 
por quatro cameras. 0 tempo de codifica.:;ao das grava.:_;6es era o 
mesmo que o usa do pelo BE DAMAN. N ormalmente, as grava.:_;6es 
sao usadas apenas para coletar prot6tipos de comportamento . 

No estudo, tres meninas (F1, F2, F3) e urn menino (M4) foram 
observados pelo periodo de seis meses, em 1997. T odos vinham ao 
mesmo jardim para 12 crian.:;as no obserYat6rio BEO, nas manhas 
das segundas e sextas-feiras, das 9:00 ao meio dia. 0 cafe era das 
10:00 as 10:15. Como desenrolar do estudo, a composi.:_;?'w do jar
dim mudou distintamente: apenas cinco das 12 crianc;as pennanece
ram- entre elas todos as quatro crian.:;as do estudo- e sete novas se 
juntaram aoestudo. Por esta razao, o estudo foi diYidido em duas si
tua.:_;6es sociais: o grupo antigo eo grupo novo. um {mico e mesmo 
professor esteve envolvido durante o estudo, e se comportou mais 
passivamente, de tal modo que as crian.:;as se entretinhamlivremen
te com o brincar. 
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Oito observadores fizeram observac;6es ao vivo entre 11:00 e 
12:00. Ao todo, 37 sess6es foram realizadas, resultando em aproxi
madamente 33 horas de observac;ao por crianc;a. Cada crianc;a foi 
observada simultaneamente por dois observadores durante todo o 
estudo, e cada observador sempre observava a mesma crianc;a. Du
rante a codificac;ao, dois estudantes gravavam em video e editavam 
comportamentos prototipicos como referencias. Atraves de urn c6-
digo de tempo e data, os videos e os dados MCR (Multi-Channel Re
corde~) foram sir:cronizados. 0 sistema de categorias foi construfdo 
a part1r dos segumtes 12 codigos, mutuamente excludentes: 

Participar;iio social: ndo 

1. Ocupado sozinho: a crianc;a esta so e ocupada com uma ativida
de especifica aparentemente importante. A crianc;a nao pode 
ser distraida. Sua atividade e importante contanto que ela fac;a 
algo, mesmo que a atividade nao seja compreensivel para o ob
servador, ou que o assunto da atividade nao possa ser identifi
cado ou designado. A crianc;a representa algo enquanto esta 
jogando ou usa brinquedos, mas sempre age ou anda ao redor 
por conta propria. 

2. Gimndo ao redor sozinha: a crianc;a age por conta propria, mas 
diferentemente da categoria 1, sem representar nada. Exem
plos: andando ao redor aparentemente sem nenhum fim, olhan
do ao redor indecisa, ou sentando sem companhia. A crianc;a 
parece aborrecida. 

3. Sozinha, assistindo as cenas: olhando sozinha as outras crianc;as 
ou o professor. A atenc;ao esta dirigida aos outros: o olhar da 
crianc;a esta vagando. Olhar em dupla e interrompendo uma 
atividade para dar uma nip ida olhada ao redor nao fazem par
te deste codigo. A observac;ao da crianc;a pode ser claramente 
reconhecida como sua ocupac;ao principal. 

4. Sozinha, incerta: este codigo e dado sea crianc;a claramente de
monstra uma nao participac;ao, e nenhum dos codigos anterio
res (1, 2, 3) se aplica. 

Participar:;ao social: sim 

5. Comportamento paralelo 1: atividade simultanea, identica. Exem
plos de comportamento adulto: assistir TV junto; ler o jornal 

-176-

1 

l 



·~ !•MGEM E SOM 

~·~s ao Yivo entre 11:00 e 
a:das. resultando em aproxi
x crianc;a. Cada crianc;a foi 
bserYadores durante todo o 
=-· a.Ya a mesma crianc;a. Du
,·. J.'>am em Yideo e editavam 
:eencias. Atraves de urn c6-
l=-; :\ICR (:\lulti-Channel Re
. de: categorias foi construido 
..::.=ente excludentes: 

'-:: :·xpada com uma ativida
·::-...J....>te .. -\ crianc;a nao pode 
: :-....1...1:e contanto que ela fac;a 
.c_·:=. c•:,mpreensivel para o ob
:"'•de nao possa ser identifi
~~e-senta algo enquanto esta 
<::::pr-e age ou anda ao redor 

~ .i;e por conta propria, mas 
::-::::: representar nada. Exem
c::..:e sem nenhum fim, olhan
:: se:n companhia. A crianc;a 

d,::o sozinha as outras crianc;as 
.::.~da aos outros: o olhar da 
,:::~;pla e interrompendo uma 
:w.d.a ao redor nao fazem par-
=--:anc;a pode ser claramente 

t= :incipal. 

k· sea crianc;a claramente de
nenhum dos c6digos anterio-

le simultfmea, identica. Exem
.::..ssistir TV junto; ler o jornal 

7. BEMETOLOGIA. .. 

junto; sentar junto em urn cafe. Exemplos de comportamento 
de crianc;a: sentar junto em uma mesa; sentar junto em uma 
fila, ao longo da parede ou dajanela; comportamento de par
tilhar o assistir, isto e, dirigido ao mesmo objeto; escrever, pin
tar ou misturar algo junto, mas individualmente. As interac;6es 
sao raras. 

6. Comportamento paralelo 2: comportamento equiparado, identi
co, que revela refe:en~ia mutua ou considerac;ao redproca . 
Exemplos:_ fazer rmdo JUntos, correr ao redor juntos, fazer a 
mesm~ cmsa _:nas _em s~cessao. Diferentemente da categoria 
05, as mterac;:oes sao ma1s freqiientes. 

7. Comportamento interativo fracamente associado: comportamento 
organizado dissfmile, comportamento mutuamente relaciona
do e coordenado sem ser claramente interpret{tvel para o ob
servador. A razao do comportamento pode ser identificada e 
designada apenas parcialmente, ou nao pode ser identificada 
de modo algum. 

8. Desempenho de papel, designafiio distinta: comportamento orga
nizado dissimile, mutuamente relacionado e coordenado, com 
uma divisao de trabalho ou de tarefas. 0 comportamento e in
terpretavel para 0 observador; a razao do comportamento e 
identificavel e pode ser mostrada. 0 comportamento definiti
vamente representa algo. Exemplos: esconde-esconde, circo, 
praticar exerdcios fisicos, brincar com urn aparelho de trem, 
brincar de medico, etc. 

9. Participaftio social confusa: este c6digo e dado a uma crianc;a 
que claramente mostra uma participac;ao social e os quatro c6-
digos anteriores (5, 6, 7, 8) nao se aplicam. Por exemplo, o se
guinte caso e confuso: duas crianc;as estao juntas em uma casa 
mas nao podemos ver o que elas estao fazendo. 

Participafiio social: decisiio impassive[ 

10. Crianfa fora de vista: a crianc;a esta temporariamente fora do 
jardim ou esta escondida. 

11. Geralmente confuso: o comportamento e a situac;ao sao geral
mente confusos. N enhum dos c6digos acima se aplica. 0 cadi
go deve ser reservado para quando os observadores estao real
mente incertos . 

-177-



PESQUISA QUALITATIVA COM TEXTO, IMAGEM E SOM 

12. A criant;;a ou o observador ausentes: a crian<;a ou o observador 
chegam tarde, vao para casa antes do flm do periodo de obser
vac;:ao, ou estao ausentes durante todo o perfodo. 

Para uma visao geral, foi computado o percentual de tempo que 
cada crianc;:a despendeu nas diferentes categorias durante todo ope
rfodo. Devido ao fato de que para a categoria 10 (fora de vista) e 
para a categoria 12 ( observador ou criam;a ausentes) as computac,;oes 
nao terem sentido, estas categorias foram deixadas fora. Como cacla 
crianc;:a era observada duas vezes, a computac;:ao foi feita duas vezes. 
Os resulta_dos sao most~·ados na Figura 7 .1. Como a categoria 11 (ge
ralmente mcerto) pratiCamente nunca fosse usada par nenhum dos 
observadores, nao esta representada na figura. As barras que se so
brep6em representam dois observadores. 

Primeiramente, pode-se ver que, com excec;:ao do par F e H, os 
observadores fornecem perfis similares para a mesma crianc;:a. Em 
segundo lugar, os perfis das crianc;:as - seu comportamento social -
diferem marcadamente. Em terceiro lugar, ha uma tendencia geral 
de algumas categorias de empregarem mais tempo que outras. De 
modo especial, a proporc;:ao da categoria 9 (participac;:ao social de 
tipo obscuro) e alta para todas as crianc;:as. Isto nao e provavelmente 
urn efeito do observador, porque, com uma excec;:ao, os observado
res concordam em grau elevado nesta categoria. Assim, e o proprio 
comportamento que parece ambfguo e, como pode ser visto, as cri
anc;:as diferem na exibic;:ao deste comportamento social ambfguo du
rante todo o perfodo. Poder-se-ia especular que a categoria 9- com
portamento social ambfguo (CSA) - e uma categoria qualitativa des
conhecida para a qual nao existe ainda designac;:ao definida. E par
que a propria teoria do comportamento social e insuficientemente 
precisa para inferi-la, este comportamento somente poderia ser des
coberto por acaso e por urn enfoque observacional qualitativo. 

Alem de tais especulac;:6es, o enfoque bemetol6gico presta-se muito 
para quest6es de estabilidade e consistencia em uma base intra-indi
vidual ampla. Se os perfis encontrados sao caracterfsticos de uma 
crianc;:a, eles devem ser estaveis no tempo e nas situac;:6es. Isto foi es
tudado dividindo-se todo o perfodo em quatro intervalos. Duas si
tuac;:6es sociais (grupo velho versus grupo novo) foram comparadas 
para computar consistencia trans-situacional. Dentro de cada situa
c;:ao, uma divisao posterior foi feita para avaliar a estabilidade tem
poral (ver o debate sobre consistencia: Mischel, 1968; 1973; Epstein, 
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Figura 7.1 - Percentual de temjJo despendido em cada categoria de sociabilidade du
rante todo o periodo. 
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1979; 1980). Os intervalos consecutivos resultantes foram: perfodo 
do grupo velho 1 (21 de abril a 28 de maio), perfodo do grupo velho 
2 (29 de maio a 4 dejunho), feriados (5 dejunho a 17 de agosto), pe
rfodo do grupo novo 3 (18 de agosto a 10 de setembro), e perfodo do 
grupo novo 4 (11 de setembro a 24 de outubro). Correlacionando 
intra-individualmente o perfil de cada urn dos intervalos com cada 
urn dos outros, tem-se como resultado seis compara<_;6es por crian<_;a. 
Duas compara<_;oes se referem a estabilidade temporal, e quatro a 
consistencia trans-situacional. Is to e o que Cattell ( 195 7) chama de 
tecnica-0. A Tabela 7.2 apresenta os resultados. 

Tabela 7.2- Correlac;ao intra-individual entre quatro ocasioes em diferentes 
categorias: tecnica-0 de correlar;ao (medida: percentual de tempo despendido em 
7 0 categorias) 

Estabilidade temporal Consistencia trans-situacional 

Grupo Grupo Velho- Velho- Velho- Velho-
velho novo novo novo novo novo 

Perfodo Perfodo Perfodo Perfodo Perfodo Perfodo 
1-2 3-4 1-3 2-4 2-3 1-4 

Crianr;a p p r p r p p p 

F1 0.83 ss 0.92 sss 0.79 Ss 0.90 sss 0.83 ss 0.86 ss 

F2 0.75 s 0.59 0.85 Ss 0.19 0.74 s 0.69 s 

F3 0.99 sss 0.81 ss 0.71 s 0.98 sss 0.70 s 0.96 sss 

M4 0.92 sss 0.65 s 0.74 s 0.50 0.61 0.78 ss 

s: se r> .63, en tao p < .05, ss: se r>. 76, en tao p < .01, sss: se r> .87, en tao 
<.001. 

A tabela e aberta a muitas interpreta<_;oes e especula<;oes. Tres 
delas devem ser imediatamente apontadas porque elas demonstra
ram a utilidade do enfoque bemetol6gico. Primeiro, a estabilidade do 
comportamento social parece ser uma caracterfstica individual das 
quatro crian<_;as durante o perfodo observado. Duas crian<_;as (F1, F3) 
parecem mostrar urn comportamento muito estavel, e duas (F2, M4) 
sao neste ponto menos estaveis. Em segundo lugar, como era de se 
esperar, a renova<_;ao parcial do jardim resultou em uma desestabili
za<_;ao dos perfis de comportamento social (compara<_;oes dos perfo
dos 1 e 3, 2 e 3). Isto acontece provavelmente porque as estruturas 
sociais dentro do grupo tiveram de ser negociadas com os que che
gavam. Em terceiro Iugar, no fim do perfodo de observa<_;ao, as es-
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truturas originais dos perfis das quatro crian<;as senior pareceram ser 
restabelecidas (compara<;6es dos perfodos 1 e 2, 1 e 4). 

Conclusao: demos uma chance a descoberta e a mudan~a 
Argumentou-se que as leis empfricas podem ser interpretadas 

como uma agrega<;ao de enormes quantidades de acontecimentos 
de probabilidade. Pelo que sabemos, nfw existe em ac;ao tais quanti
clades de eventos durante o funcionamento psfquico concreto, como 
eo caso na Ffsica Classica. Is to pode explicar por que n6s nao encon
tramos leis naturais estritas na psicologia. 

Mas a no<;ao de fatores de personalidade latente como dimen
s6es, isto e, de objetos quantitativos, pressup6e que leis psicol6gicas 
sejam caracteristicas existentes nos bastidores, disfar<;adas por com
portamentos de superffcie que sao interpretados como sendo, ate 
certo ponto, acontecimentos aleat6rios. Conseqilentemente, instru
mentos de medida sao projetados para detectar estes estados esta
veis. Se abandonarmos esta conjetura, que na verdade provem da 
antiga no<;ao filos6fica de identidade de uma pessoa, nao ha mais 
necessidade de procurar fatores gerais de personalidade que se su
punham validos, estaveis e os mesmos para todos os indivfduos. De
vida ao fato de que nao se pode responder empiricamente a pergun
ta sobre que cogni<;6es, motivos, sentimentos e comportamentos de
vern ser vistas como facetas da personalidade, podemos, ao inves 
disso, decidir esta questao atraves da conven<;ao. A emocionalidade, 
sociabilidade ou quaisquer outros aspectos psicol6gicos sao prova
velmente chamados de fatores de personalidade pelo fato de, em 
nossa cultura e sociedade, serem estimados como caracterfsticas im
portantes. Esta decisao quase arbitraria, mas fundamentada cultu
ralmente, nao ignora a possibilidade de constancia. Ela apenas sig
nifica, em primeira mao, a concessao de que eventos psicol6gicos 
envolvem negocia<;ao. 

Apesar disso, a constancia e ainda possfvel em tres diferentes nf
veis de generalidade. 0 mais geral e a regularidade, que deve ser va
lida para todos os seres humanos. Existem duvidas se algum dia en
contraremos uma lei psicol6gica neste sentido estrito. 0 segundo nf
vel de generalidade pode ser chamado individualidade: ele e o pan
to de vista diferencial que procm·a por leis que sao validas para de
terminada cultura, determinada classe de pessoas ou talvez apenas 
para alguns indivfduos. 0 terceiro eo mais baixo nfvel de generali-
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dade e a peculiaridade. Como Schrodinger apontou, leis nao sao c6-
pias-carbono impressas atraves de todas as camadas de resolw;ao. 
Por isso os tres nfveis de generalidade- regularidade, individualida
de e peculiaridade, ou "o tripe RIP"- nao devem formar uma unida
de funcional de tal modo que sejam dependentes urn do outro. 

Deste ponto de vista, peculiaridade nao tern nada em comum 
como que geralmente e chamado de lei. N a verda de, peculiaridades 
sao estabilidades bern firmadas dentro da psicopatologia. Encontra
mos ali, em base individual, todas as variedades de comportamentos 
estranhos, mas estaveis, e por isso mesmo previsfveis, como estere6-
tipos de movimentos, reac;6es paran6ides, reverberac;6es lingufsti
cas, alucinac;6es, cognic;6es esquiz6ides e assim por diante. 

0 ponto importante que n6s temos ignorado ate agora e que 
dentro do espectro da normalidade existem tambem peculiaridades 
que sao provavelmente mais estaveis do que n6s admitimos a pri
meira vista. Que Maria tern urn andar balanceado, que a identifica 
claramente dos outros, que ela tipicamente mantem sua cabec;a em 
uma posic;ao levemente inclinada, senta-se na cadeira em uma pos
tura cerimoniosa, olha com urn olhar extasiado de inocencia, ves
te-se de uma maneira que chama a atenc;ao, leva a vida a serio, admi
ra Schopenhauer, come com a faca na sua mao esquerda eo garfo na 
mao direita, embora use a direita, que ela nao gosta de torta de li
mao, mas gosta de torta de mac;a, que ela e fascinada pela cultura e 
pelo povo Inca, que sua cor favorita e azul-escuro, que ela seguida
mente coc;a sua cabec;a quando comec;a a dizer algo: todas estas sao 
caracterfsticas peculiares e estaveis dela. 

Consequentemente, constancia em termos de peculiaridade e 
urn fato muito comum da vida normal. Mas qual de nossos anoni
mos comportamentos estaveis peculiares, embora normais, possui o 
maior impacto em nossas vidas individuais, nao pode ser respondi
do de maneira geral. Alguns comportamentos sao irrelevantes, en
quanto outros sao decisivos. Seria imprudente concluir que peculia
ridades normais sao fatos superficiais nua importancia esta alem dos 
regulares, considerados como residindo nas profundezas desconhe
cidas de nossas mentes. Rotinas idiossincraticas, comportamentos 
estranhos ou atividades extravagantes de uma pessoa sao, muitas ve
zes, mais influentes em nossas vidas que qualquer outro fator dos 
cinco grandes. Mas enquanto que os cinco grandes sao acessfveis de
vida a procedimentos padr6es estabelecidos de pesquisa, as leis pe
culiares nao 0 sao. 
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Para capta-las, necessitamos de estrategias de pesquisa e eventu
almente de teorias que deem espac;o para acontecimentos de mu
danc;a e de probabilidade, e elas podem ser descritas, talvez ilusoria
mente, como qualitativas. A razao pela qual nos sentimos muitas ve
zes desconfortaveis em aceitar tal enfoque como cientffico provavel
mente reside em nossa noc;ao implfcita do que sao leis: algumas pou
cas forc;as quantitativas ondulando homogeneamente por detras dos 
bastidores de nosso mundo fenomenal e em oposic;ao a sua desor
dem superficial. Fugindo desta noc;ao, e vendo leis como uma agre
gac;ao massiva de acontecimentos aleat6rios, abre-se uma perspecti
va alternativa. 0 enfoque bemetol6gico tenta fazer isto, comec;ando na 
base do tripe RIP. Embora ambfguo, o RIP nao significa o fim padfi
co dos empreendimentos cientfficos. Levado a serio, ele da uma 
chance a descoberta e a mudanc;a. 

Passos em dire~ao a uma bemetologia 

1. Selecione urn comportamento ou experiencia que ocorre natu
ralmente para estudo; decida se vai seguir o modelo circulat6rio 
ou estacionario de observac;ao. 

2. Decida se vai coletar os dados como observador ou com urn pro
tocolo pessoal. 

3. Decida se vai registrar as observac;oes com lapis e papel, ou usan
do dispositivos eletronicos de gravac;ao (computador pessoal). 

4. Observe uma unidade singular: uma pessoa, uma dfade, urn gru
po interagindo, ou uma situac;ao. 

5. Ao nfvel do predicador, observe urn comportamento/experiencia 
da unidade que ocorre naturalmente. 

6. Ao nfvel dos valores do predicador, observe relativamente pou
cos valores qualitativos desse comportamento. 

7. Observe continuamente durante eta pas de tempo, repetidamen
te por longos perfodos de tempo. 

8. Agregue as observac;oes atraves de unidades, predicadores, valo
res de predicador ou no decorrer do tempo, dependendo das 
exigencias da analise. 
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8 
ANALISE DE CONTEUDO ClASSICA: 

UMA REVISAO 

Martin W. Bauer 

Palavras-chave: ambigiiidade; indicadores culturais; semana ar
tificial; diciomirio; CAQDAS; palavra-chave no contexto (KWIC); li
vro de codificac;ao; palavra-chave fora do contexto (KWOC); valor 
de codificac;ao; lematizac;ao; referencial de codificac;ao; metrica: por 
categoria, ordinal, de intervalo, de razao; patologias de codificac;ao; 
modularidade folha de codificac;ao; delineamento paralelo; unida
de de codificac;ao; amostragem aleat6ria; coerencia; dilema fidedig
nidade-validade; analise com auxilio de computador; unidade de 
amostragem; concordancia; co-ocorrencia. 

A grande maioria das pesquisas sociais se baseia na entrevista: os 
pesquisadores perguntam as pessoas sobre sua idade, 0 que fazem 
para viver, como vivem, o que elas pensam ou sentem sobre X, Y e Z; 
ou pedem que contem sua hist6ria ou nan·em fatos. A entrevista, es
truturada ou nao, e urn metodo conveniente e estabelecido de pes
quisa social. Mas assim como as pessoas expressam seus pontos de 
vista falando, elas tambem escrevem - para fazer relat6rios, para 
planejar, jogar ou se divertir, para estabelecer normas e regras, e 
para discutir sobre temas controvertidos. Deste modo, os textos, do 
mesmo modo que as falas, referem-se aos pensamentos, sentimen
tos, mem6rias, pianos e discuss6es das pessoas, e algumas vezes nos 
dizem mais do que seus autores imaginam. 

Os pesquisadores sociais tern a tendencia de subestimar materiais 
textuais como dados. Os metodos de pesquisa passam por ciclos de 
moda e de esquecimento, mas a World Wide Web (www) e os arqui-
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vo~; on-line para jorna[s, programas de radio e tele,·isao, criaram 
uma grande oportunidade para os dados em forma de tcxto:;. A 
medida que o esforc;o de coletar informac;oes esta tendendo a zero, 
estamos assistindo a um renovado interesse na analise de conte{ldo 
(AC) e em suas tecnicas, em particular em tt~cnicas como auxflio de 
computador. 

Como diferem, em suas reportagens sabre ciencia e tecnologia, os 
jornais populares e especializados? A televisao comercial trata sua au
diencia de maneira diferente que uma televisao publica? Como foi 
tratado o mito da destruic;ao da Bastilha pelas notfcas da epoca? 
Quando, e como, o tema desempenho come1;ou a aparecer nos lin-as 
para cria:1.c;as? Que informac;ao trazem os memorandos intec-nos de 
uma organizac;ao comercial? Podemos reconst1uir muclanc;as nos va
lores sociais an-aves de co lunas de jornais do e:~tilo "corac;oes solit<irios" 
ou em obituarios? Estas sao apenas algumas das queste>es que foram 
discutidas pelos pesquisadores atraves da an;ilise de conteudo. 

A analise de conteudo e apenas urn metoda de analise de texto 
desenvolvido dentro das ciencias sociais empfricas. Embora a maior 
parte das analises classicas de conteudo culminem em descrit;oes nu
mericas de algumas caracterfsticas do corpus do texto, consideravel 
atenc;ao esta sendo dada aos "tipos", "qualidades", e "distinc;6es" no 
texto, antes que qualquer quantificac;ao seja feita. Deste modo, a 
analise de texto faz uma ponte entre urn formalismo estatistico e a 
analise qualitativa dos materiais. No divisor quantidade/qualidade 
das ciencias sociais, a analise de conteudo e uma tecnica hibrida que 
pode mediar esta improdutiva discussao sabre virtudes e metodos. 

No seculo dezessete, uma corte sufc;a classificou, contou e com
paron os sfmbolos usados nos cantos de uma seita religiosa, mas nao 
conseguiu encontrar provas de heresia (Krippendorff, 1980: 13 ). No 
final do seculo dezenove, a AC demonstrou a "decadencia moral" na 
cobertura de notfcias na recem-emergente imprensa amarela (Speed, 
1893). Na Alemanha, Max Weber (1965 [1911]) imaginou uma soci
ologia cultural engajada na analise de jornais. Mais tarde, muitas co
missoes reais sabre imprensa da Inglaterra continham analises com
parativas do conteudo das notfcias publicadas (McQuail, 1977). A 
AC da propaganda inimiga serve aos servic;os de informac;ao em 
tempos de guerra e ajuda aos interesses comerciais em sua versao ci
vil de monitoramento das corporac;oes da mfdia. Durante a decada 
de 1960, o advento do computador intensificou o nfvel de reflexao 
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metodol6gica (ver Stone et al., 1966; Gerbner et al., 1969; Holsti, 
1968; 1969; Drippendorff, 1980; Merten, 1995 ). 

A interpretac,;:ao de textos sagrados ou nobres, crfticas literarias 
de valores esteticos, investigac,;:ao filol6gica empenhada na reconsti
tuic,;:ao de textos "originais", ou na revelac,;:ao de textos "fraudulen
tos", ou a analise semi6tica de comerciais, isto tudo aumenta a com
plexidade de urn texto: urn paragrafo fornece a oportunidade para 
comentarios extensos explorando todas as ambigiiidades e nuanc,;:as 
da linguagem. A analise de conteudo, contrastando a isso, reduz a 
complexidade de uma colec,;:ao de textos. A classificac,;:ao sistematica e 
a contagem de unidades do texto destilam uma grande quantidade 
de material em uma descric,;:ao curta de algumas de suas caracteristi
cas. Uma biblioteca pode estar contida em urn unico grafico: AC e 
urn meio de caracterizar diferenc,;:as em aproximadamente 700.000 
itens escritos sobre ciencia e tecnologia na imprensa britanica do 
pas-guerra (Bauer et al., 1995 ). A leitura de todos estes artigos seria 
urn trabalho que levaria mais que uma vida. 

As definic,;:6es na Tabela 8.1 realc,;:am algumas caracteristicas da 
AC. Ela e uma tecnica para produzir inferencias de urn texto focal 
para seu contexto social de maneira objetivada. Este contexto pode 
ser temporariamente, ou em prindpio, inacessfvel ao pesquisador. A 
AC muitas vezes implica em urn tratamento estatfstico das unidades 
de texto. Maneira objetivada refere-se aos procedimentos sistemati
cos, metodicamente explfcitos e replicaveis: nao sugere uma leitura 
valida singular dos textos. Pelo contrario, a codificac,;:ao irreversfvel de 
urn texto o transforma, a fim de criar nova informac,;:ao desse texto. 
Nao e possfvel reconstruir o texto original uma vez codificado; a irre
versibilidade e o custo de uma nova informac,;:ao. A validade da AC 
deve ser julgada nao contra uma "leitura verdadeira" do texto, mas 
em termos de sua fundamentac,;:ao nos materiais pesquisados e sua 
congmencia com a teoria do pesquisador, e a luz de seu objetivo de 
pesquisa. Urn cmpus de texto oferece diferentes leituras, dependendo 
dos vieses que ele contem. AAC nao e excec,;:ao; contudo, ela trac,;:a urn 
meio caminho entre a leitura singularverfdica eo "vale tudo", e e, em 
llltima analise, uma categoria de procedimentos explfcitos de analise 
textual para fins de pesquisa social. Ela nao pode nem avaliar a bele
za, nem explorar as sutilezas de urn texto particular. 
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T abel a 8.1 -Algumas definic;oes de analise de conteudo (enfases acrescentadas) 

A semantica estatfstica do discurso politico (Kaplan, 1943: 230). 
A tecnica de pesquisa para a descric;ao abietivo, sistematica e quantitativa do 
conteudo manifesto do comunicac;ao (Berelson, 1952: 18). 
T oda tecnica para fazer inferencias atraves do identificac;ao obietiva e sistematica de 
caracterfsticas espedficas de mensagens (Holsti, 1969: 14). 
Processamento do informac;ao em que o conteuda do comunicac;ao e 
transformado, atraves do aplicac;ao objetiva e sistematica de regras de categoriza~ao 
(Paisley, 1969). 
Uma tecnica de pesquisa para produzir inferencias replicaveis e praticas partindo dos 
dodos em direc;ac a seJ contexto (Krippendorff, 1980: 21 ). 
Uma metodologia de pesquisa que utiliza um coniunto de procedimentos para 
produzir inferencias validas de um texto. Essas inferencias sao sobre emissores, a 
propria mensagem, ou a audiencia do mensagem (Weber, 1985: 9). 

Podemos distinguir dais o~jetivos basicos da analise de conteudo 
ao refletir sabre a natureza trfplice da mediac;ao simb6lica: urn sfm
bolo representa o mundo; esta representac;ao remete a uma fonte e 
faz apelo a urn publico (Buehler, 1934). Atraves da reconstruc;ao de 
representac;oes, os analistas de conteudo inferem a expressao dos 
contextos, e o apelo atraves desses contextos. Se enfocarmos a fonte, 
o texto e um meio de expressiio. Fonte e publico sao o contexto eo foco 
de inferencia. Um corpus de texto e a representac;ao e a expressao de 
uma comunidade que escreve. Sob esta luz, o resultado de uma AC e 
a variavel dependente, a coisa a ser explicada. Textos atribufdos 
contem registros de eventos, valores, regras e nonnas, entreteni
mento e trac;os do conflito e do argumento. A AC nos permite re
construir indicadores e cosmovisoes, valores, atitudes, opinioes, pre
conceitos e estere6tipos e compara-los entre comunidades. Em ou
tras palavras, a ACe pesquisa de opiniao publica com outros meios. 

Quando o foco esta no publico, o texto e um meio de apelo: uma 
influencia nos preconceitos, opinioes, atitudes e estere6tipos das 
pessoas. Considerando os textos como uma forc;a sedutora, os resul
tados da AC sao variaveis independentes, que explicam as coisas. A 
modalidade desta influencia e ainda controvertida; contudo, a AC 
fornece as variaveis independentes no delineamento de estudos sa
bre efeito da mfdia, sabre o estabelecimento da agenda ou em estu
dos de desenvolvimento. 

Os procedimentos da AC reconstroem representac;oes em duas 
dimensoes principais: a sintatica e a semantica. Procedimentos sin
taticos se enfocam os transmissores de sinais e suas inter-relac;oes. A 
sintaxe descreve os meios de expressao e influencia - como alga e 
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dito ou escrito. A freqiiencia das palavras e sua ordenac;;ao, o vocabu
lario, os tipos de palavras e as caracteristicas gramaticais e estilisticas 
sao indicadores de uma fonte e da probabilidade de influencia sobre 
alguma audiencia. 0 freqiiente emprego de uma forma de palavras 
que nao e co mum pode identificar urn provavel au tore determinado 
vocabulario pode indicar urn tipo provavel de publico. 

Os procedimentos semanticos dirigem seu foco para a relac;ao en
tre os sinais e seu sentido normal- sentidos denotativos e conotativos 
em urn texto. A semantica tern aver com "o que e dito em urn texto?", 
os temas e avaliac;oes. Palavras, sentenc;as e unidades maiores de texto 
sao classificadas como exemplos de temas predefinidos e avaliac;oes. 
A co-ocorrencia freqiiente de palavras dentro da mesma frase ou pa
ragrafo e tomada como indicador de sentidos associativos. Por exem
plo, entre 1973 e 1996, o tema biotecnologia se tornou mais e mais 
uma parte proeminente das noticias sobre ciencia na mfdia nacional; 
a cobertura se diferencia e as avaliac;oes variam com o tratamento es
pedfico do que esta em foco (Durant et al., 1998). 

As caracterfsticas sintaticas e semanticas de urn corpus de texto 
permitem ao pesquisador fazer conjeturas fundamentadas sobre fon
tes incertas, como falsas reivindicac;oes de autoria ou audiencias incer
tas, seja quando a informac;ao sobre isso e inacessfvel OU porque OS 

bons resultados podem ser conseguidos com menos custo atraves da 
AC. Tais conjeturas podem inferir os valores, atitudes, estere6tipos, 
sfmbolos e cosmovisoes de urn texto sobre o qual pouco se sabe. N6s 
trac;;amos o perfil de urn contexto de audiencia de radio ou nos guia
mos por urn contexto de audiencia de radio cujo perfil ja conhece
mos. Trac;ar urn perfil ou comparar os perfis para identificar urn con
texto, sao inferencias basicas de uma AC. E possfvel, por exemplo, 
medir a estrutura de valor, como sua estabilidade e mudanc;as, das 
instituic;oes britanicas, analisando o Times de Londres nos ultimos 100 
anos; ou avaliar os motivos basicos de uma pessoa atraves de cartas 
pessoais e anotac;oes no diario. A ideia, contudo, de que alguem pode 
inferir uma intenc;;ao particular de urn comunicador ou alguma inter
pretac;ao espedfica de urn pttblico, e considerada a falacia da analise 
de conteudo (Eco, 1994; Merten, 1995). Expressao e impressao sao 
conseguidas apenas por agregac;;ao e probabilisticamente. 

Krippendorff (1980) distinguiu entre diferentes estrategias de 
pesquisa. Em primeiro lugar, alguem pode construir urn corpus de 
texto como urn sistema aberto, a fim de verificar tendencias e pa-
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dr6es de mudan<;a. Isto significa que o corpus de texto nunca esta 
completo; textos adicionais sao acrescentados continuamente. Esta 
e a pratica do monitoramento da midia. Uma amostra de produc;6es 
da midia e regul<:rmente codificada para detectar mudan<;as na en
fase e z.grupamentos en um conjuntc· de te:nas. 

Em segundo lugar, as comparac;6es revelam diferenc;as que po
dem ser observacas entre a cobertura de diferentes jo:~nai; (compa
ra<;ao por fontes), em £alas de um pc·lftico a di::Crentes eleitorados 
(compara<;ao por publicos), e entre jornais cientificos e suas vers6es 
p~pulari~adas (comparac;ao por entrada e ~aida). Out.ras compara
<;oes cons1deram os padr6es como par:e de urn processo de auditoria 
para identificar e avaliar de:;empenhos contra normas estabelecidas, 
por exemplo, sobre ob~;cenidade, discrimina<;ao ou inforc1a<;ao ob
jetiva. Isto pode ser relevante em uma ac;ao judicial em que o propri
etario e acusado de distorcer a cobertura das notfcias para que funci
onem como publicidade oculta. 

Em terceiro lugar, a ACe usada p<ira construir indices. Urn indi
ce ~~ um sinal que e cau:;alrr ente relacionado a c1utro fenomeno, as
sim como, por exemplo, a fumac;a e urn indice, ou um si:1toma de 
fogo. Mudaw;as no vocabuLirio de co unas do tipo "cora<;()es solita
rios" pdo espa<;o de 100 anos sao urr indice de valon~s societai:;: o 
pressuposto t:~ que a maneira como as pessoas se descrevem e a seus 
parceiros ideais e uma expressao do que e dese_•avel em uma socie
dade. A quantidade de cobertura sobre ciencia nos jornais pode ser 
uma medida da posi<;ao da ciencia e tecnologia na sociedade, ou 
igualmente urn indicador da incerteza da ciencia sobre sua posic;ao 
na sociedade. A considera<;ao do conteudo,juntamente com a inten
sidade, pode definir urn indice. 

Finalmente, a AC pode reconstruir "mapas de conhecimento" a 
medida que eles estao corporificados em textos. As pessoas usam a 
linguagem para representar o mundo como conhecimento e autoco
nhecimento. Para reconstruir esse conhecimento, a AC pode neces
sitar ir alem da classificac;ao das unidades do texto, e orientar-se na 
direc;ao de construc;ao de redes de unidades de analise para repre
sentar o conhecimento nao apenas por elementos, mas tambem em 
suas rela<;6es. 

Existem seis delineamentos de pesquisa de AC. 0 mais simples, 
e menos interessante, e o estudo puramente descritivo, que conta a 
frequencia de todas as caracterfsticas codificadas do texto. Mais inte-
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ressantes sao as analises normativas que fazem compara~6es com pa
dr6es, por exemplo, analise de informa~ao objetiva e nao distorcida. 
Nas analises trans-seccionais, a compara~ao empfrica pode conter 
textos de diferentes contextos, por exemplo, dois jornais cobrindo 
uma noticia especifica durante urn mes. N as analises longitudinais, 
as compara~6es abarcam o mesmo contexto por urn perfodo de tem
po mais longo. Isso nos permite detectar flutua~6es, regulares e irre
gulares, no conteudo, e inferir mudan~as concomitantes no contex
to. Estudos mais elaborados funcionam como indicadores culturais: 
eles podem considerar muitos contextos por urn perfodo de muitos 
anos, como diferentes esferas publicas em que a biotecnologia se tor
nou urn tema de discus sao (Durant et al., 1998). Esse tipo de analise 
pode ser urn substituto viavel para pesquisa de opiniao (ver N eisbitt, 
1976 ouJanowitz, 1976). Os delineamentos mais ambiciosos sao os 
delineamentos paralelos envolvendo analises longitudinais em com
bina~ao com outros dados longitudinais, tais como pesquisas de opi
niao, ou repetidas tentativas de entrevistas nao estruturadas (ver, 
por exemplo, Neumann, 1989; Durant et al., 1998). 

A organiza~ao de uma amilise de conteudo 

Considerafoes te6ricas e textos 

Os metodos nao sao substitutos de uma boa teoria e de um pro
blema de pesquisa solido. A teoria e o problema- que carregam em 
si os preconceitos do pesquisador- serao responsaveis pela sele~ao e 
categoriza~ao dos materiais de texto, tanto implicita, como explici
tamente. Ser explicito e uma virtude met6dica. Digamos que urn 
pesquisador quer atribuir ou disputar a autoria de urn texto. Urn 
pressuposto implfcito sugere que a autoria do texto e importante; o 
pesquisador tera, entao, de formular explicitamente uma teoria 
convincente sobre como a individualidade se manifesta no texto. 

A AC trabalha tradicionalmente com materiais textuais escritos, 
mas procedimento semelhante pode ser aplicado a imagens (ver 
Rose, cap. 14, neste volume) ou sons (ver Bauer, cap. 15 neste volu
me). Ha dois tipos de textos: textos que sao construidos no processo 
de pesquisa, tais como transcri~oes de entrevista e protocolos de ob
serva~ao; e textos que ja foram produzidos para outras finalidades 
quaisquer, como jornais ou memorandos de corporac;:oes. Os mate
riais classicos da AC sao textos escritos que ja foram usados para al
gum outro prop6sito. Todos esses textos, contudo, podem ser mani
pulados para fornecer respostas as perguntas do pesquisador. 
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Ha alguns anos, alguns colegas e eu, comec;amos a mapear o tra
tamento dado pela mfdia a biotecnologia, entre 1973 e 1996, na Eu
ropa e na America do Norte. Em urn estudo trans-nacional e longi
tudinal, n6s analisamos a cobertura da mfdia sobre biotecnologia 
em 12 pafses europeus. Tal cobertura da mfdia constitui uma repre
sentac;ao lingiifstica, e as vezes tambem pict6rica, de uma nova tec
nologia na sociedade (Bauer & Gaskell, 1999). As variac;6es na co
bertura da mfdia no tempo e no espac;o sao comparadas, em urn de
lineamento paralelo, com as percepc;6es publicas e os processos de 
polfticas publicas, a fim de explicar a trajet6ria tecnol6gica em dife
rentes contextos. N 6s analisamos jornais de primeira linha como re
presentantes da cobertura da mfdia sobre biotecnologia. Agregados 
por urn Iongo perfodo, eles representam urn aspecto importante da 
opiniao publica nas sociedades modernas. 

Definir;iio e amostragem de unidades de texto 

AAC emprega, muitas vezes, uma amostra aleat6ria para selecio
nar seus materiais (Krippendorff, 1980; Holsti, 1969; Bauer & Aarts, 
cap. 2 deste volume). Ha tres problemas com referencia a amostra
gem: sua representatividade, o tamanho da amostragem e a unidade 
de amostragem e codificac;ao. 

A amostragem estatfstica fornece urn racional para estudar urn 
pequeno numero de textos e assim mesmo poder tirar conclus6es 
sobre a colec;ao completa dos textos. A hist6ria da AC no estudo de 
jornais confirmou esse racional. Textos impressos podem ser facil
mente estratificados em uma tipologia hierarquica, por exemplo, 
jornais diarios e revistas semanais, de direita e de esquerda dentro 
de uma orientac;ao polftica, cifras de circulac;ao altas ou baixas, dis
tribuic;ao nacional ou regional, populares e especializados, ou de 
acordo com a propriedade. 

Uma estrategia comum de amostra para publicac;6es regulares e 
a "semana artificial". As datas do calendario sao urn referencial de 
amostragem confiavel, de onde se pode extrair uma amostra estrita
mente aleat6ria. Datas aleat6rias, contudo, podem incluir domin
gos, quando alguns jornais nao sao publicados, OU OS jornais podem 
fazer publicac;6es em urn ciclo, como por exemplo, a pagina sobre 
ciencia ser publicada as quartas-feiras. Em tais casos, entao, a fim de 
evitar distorc;6es na amostragem de notfcias sobre ciencia, seria ne
cessaria garantir uma distribuic;ao equitativa de quartas-feiras na 

-196-

... 
• 
cl 
a 

Jl 

::HI 

c. 
pr 
EJ. 

,3._ 

ze 

pe 
:ne 
:n;:: 

!d<_;; 
:JG 

e \
\-ar 

me 
po1 
des 
Sejc 

na 
cas• 
am• 
tes
con 



~·AA.G':M E SOM 

.:: Jmec;:amos a mapear o tra
~~.::.. entre 1973 e 1996, na Eu·
< ~·.:co trans-nacional e longi·
::: :~·fdia sobre biotecnologia 
::::. :-:.-:.idia constitui uma repre
:-. :: :•=t6rica, de uma nova tee
.. - ~ ~99). As variac;:6es na co
: <~:: comparadas, em urn de
-:< ·.::·::~liGlS e os processos de 
~: ;~ '.:-iJ tecnol6gica em dife
,_,- ::-: pr:meira linha como re
-: ~-: ·-=: =·tecnologia. Agregados 

. :~-:. :1specto importante da 

-- : < ~:-:: .:ileat6ria para selecio
~ _:' ~:. : 969; Bauer & Aarts, 

_::' .: : ~1 referencia a amostra
::. ._ .:::-:~C·'-tragem e a unidade 

_- :·.:::: •. rul para estudar urn 
-_-: ':~-- : l: oder tirar conclus6es 
-_ -__ ' ~: :~:1 da AC no estudo de 
·, .::·_:::·t:'-sos podem ser facil

-__ ;:-irquica, por exemplo, 
:. : -::~:1 e de esquerda dentro 
-~ : __ :::c5.o altas ou baixas, dis

.. -~-:· ~ especializados, ou de 

.:: : .:,:·.:: publicac;:6es regulares e 
~:- ::.:::-:-:, sfio um referencial de 
:-:-::~~~:-air uma amostra estrita
--_: _: ~-:. pod em incluir domin
_-: :::::.dos, ou osjornais podem 
: : :· e:-;:emplo, a pagina sobre 
--=::-:.·_ tais casos, entao, a fim de 
-:.::as sobre ciencia, seria ne-
=-:~:J.m·a de quartas-feiras na 

8. ANALISE DE CONTEUDO ClASSICA. .. 

amostra. Uma semana tern sete dias, desse modo, esc:olhendo cada 
terceiro, quarto, sexto, oitavo ou nono, etc. dia, por urn longo perio
do, {: criada uma amostra sem periodicidade. Para cada edic;:ao sele
cionada, todos os artigos relevante:5 sao seleGonados. 

A amostragem de jornais por datas, quando os artigos, ou mes
mo as frases, sao a unidade de analise, constitui uma amostragem de 
agrupamento (cluster). Em amostras de agrupamento, a unidade 
aleatoriamente selecionada, nesse caso urn jornal, e maior que as 
unidades de analise, dos artigos e das frases, todas elas coletadas. 

A amostragem aleat6ria exige uma lista completa de unidades de 
onde se possa fazer uma selec;:ao. As vezes a lista ja existe, como com 
numeros seriais ou datas do calendario, e as vezes temos de cria-la . 
Consideremos o caso de se fazer uma amostragem de artigos de im
prensa sobre genetica, a partir de urn banco de dados como o ITPro
file. Digitando a palavra genetic*, podemos ter 5.000 artigos em urn 
espac;:o de alguns anos. Se voce somente pode analisar 200 deles, re
gistre ou imprima todos os tftulos dos 5.000 artigos e numere-os de 1 
a 5.000. Decida, entao, por urn procedimento de amostragem: ou 
gere 200 numeros aleat6rios entre 1 e 5.000, ou decida tomar, diga
mos, urn artigo de cada 25. Artigos irrelevantes podem ser rejeitados 
em favor de outros artigos, a medida que voce vai prosseguindo. 

Sempel (1952) mostrou que 12 edic;:6es, selecionadas aleatoria
mente, de urn jornal diario, fornecem uma estimativa confiavel do 
perfil de suas J:lotfcias anuais. Uma amostra pequena, sistematica
mente selecionada, e muito melhor do que uma grande amostra de 
materiais escolhidos ao acaso. No final das contas, todas as conside
rac;:6es sobre o tamanho da amostra dependem da possibilidade pr;'i
tica. Quantos artigos pode o pesquisador analisar? Quantos c6digos 
e variaveis sao empregadas? Qual a distribuic;:ao adequada de uma 
variavel para uma analise de multivariancia? 

As unidades da amostragem sao normalmente definidas fisica
mente, como urn jornal, urn livro, uma notfcia de televisao e assim 
por diante. A exclusao, ou inclusao, de uma ou outra dessas unida
des e irrelevante; 0 pressuposto e que as unidades de amostragem 
sejam substituiveis umas pelas outras. As unidades de gravac;:ao sao, 
na maioria das vezes, iguais as unidades de amostragem, exceto no 
caso de amostra de agrupamento. Muitas vezes e mais facil fazer 
amostragem de edic;:6es de jornal, e tomar todos os artigos relevan
tes de cada edic;:ao. Nestes casos, a unidade de registro, o artigo, esta 
c:ontida na unidade de amostragem, a edic;:ao do jornal. 
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Krippendorff(l980: 6ls) distinguiu os seguintes tipos de unida
des de amostragem e de registro: 

• Unidades fisicas: sao livros, cartas, programas de televisao, fil
mes e assim por diante. 

• Unidades sintaticas: sao aparentemente blocos salidos naturais: 
capitulos em urn livro; titulos, artigos ou frases em urn jornal; 
cenas de filme ou tomadas em urn filme. A unidade sintatica 
mais abvia e uma palavra. 

• u_nidades proposic~onais: sao nucleos lagicos de frases. Proposi
c;oes compl~xas sao desconstruidas em nucleos na forma sujei
to/verbo/objeto. Observe a frase: "Biotecnologia, a mais recen
te entre as tecnologias de base do pas-guerra, entra na arena 
publica na decada de 1990". Ela pode ser separada em muitas 
outras frases: "Biotecnologia entra na arena publica na decada 
de 1990", "Biotecnologia e uma tecnologia de base", "Biotec
nologia e uma tecnologia de base do periodo do pas-guerra"' 
"Biotecnologia e a mais recente tecnologia de base". Muitos 
programas de computador para analise de texto conseguem 
fazer a segmentac;ao automatica de unidades sintaticas tais 
como paragrafos, frases ou palavras-chave singulares fora do 
contexto; programas mais especializados conseguem fazer a 
desconstruc;ao de frases complexas em nucleos proposicionais. 

• Unidades tematicas au sernanticas: sao definidas como caracteris
ticas dos textos que implicam umjuizo humano. Por exemplo, 
histarias de fada podem ser classificadas a partir de motivos 
basicos; cartas podem ser classificadas como cartas de amor ou 
comerciais. A definic;ao das unidades de amostragem implica, 
muitas vezes, tais julgamentos de estratificac;ao. Unidades te
maticas separadas a partir de fundamentos tearicos sao muitas 
vezes contrastadas com materiais residuais ir:celevantes 

A representac;ao, o tamanho da amostra e a divisao em unida
des dependem, em ultima instancia, do problema de pe~;quisa, 
que tambem determina o referencial de codifi.cac;ao. 0 que apare
ce como uma sequencia, da teorizac;ao para a amostragem e para a 
codificac;ao e, na verdade, urn processo interativo, e saber condu
zi-lo e fundamental. Mas essa direc;ao e revisao tem de parar, ao 
menos temporariamente, se a analise tem como finaliclade apre
sentar resultados. 
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Em nosso estudo sobre noticias de biotecnologia decidimos fazer 
uma amostra de jornais lfderes de opiniao entre 197 3 e 1996. 0 cri
teria 'jornal lfder de opiniao" e uma decisao te6rica feita logo no 
infcio do estudo. Cada equipe identifica um ou dois jornais-chave: 
aqueles que os jornalistas e os politicos mais proYavelmente U~em. 0 
procedimento de amostragem ano a ano varia de pais para pais, e os 
arquivos exigem diferentes tecnicas: manuseio manual de c6pias 
originais de jornais; emprego de um indice de entrada com pala
vras-chave, tais como o fndice do The Times; acessar bancos de dados 
on-line; uso de colec;6es existentes de recortes de jornais; e assim 
por diante. Durante alguns anos, as equipes selecionaram edic;6es 
de jornais e fizeram amostras de materiais relevantes na forma de 
agrupamentos. Nos anos seguintes, eles usaram pesquisa on-line, 
acessaram todos os artigos relevantes e extrafram uma amostra alea
t6ria estrita de um numero fixo de artigos em cada ano. Outras equi
pes criaram uma semana artificial e tomaram os jornais como uma 
amostra de agrupamento. 0 corpus de texto internacional final con
tem 5.404 artigos de jornal sobre biotecnologia, de 12 pafses, por 
um espac;o de 24 anos (Bauer, 1998a). Pensa-se em atualizar o corpus 
ate o ano 2001. A amostra, principalmente para estudos internacio
nais, pode ira frente apenas de maneira pragmatica, tentando fazer 
o melhor a partir de circunstancias imperfeitas e diferenciadas. 

Categorias e codifica~fw 

A codificac;ao e, consequentemente, a classificac;ao dos materiais 
colhidos na amostra, e uma tarefa de construc;ao, que can·ega consi
go a teoria e 0 material de pesquisa. Esse Casamento n;io e consegui
do de imecliato: o pesquisador necessita dar tempo suficiente para 
orientac;ao, emendas e treinamento do codificaclor. A. construc;ao de 
UI11 referencial de codifica<;aO e Um proceSSO interati\·o e. Se diYel'SOS 
codificadores estao implicados, um processo coleti\·o. que a certa al
tura tem de terminar. 

Um referencial de codificac;ao e urn modo sistematico de compa
rac;ao. Ele e um conjunto de quest6es (c6digos) como qual o codifi
cador trata os materiais, e do qual o coc\ificador consegue respostas, 
clentro de um conjunto predefinido de alternati\·as (Yalores de codi
ficac;ao). Embora o c01pus de texto esteja aberto a uma multidao de 
possfveis quest6es, a AC interpreta o texto apenas a luz do referenci
al de codificac;ao, que constitui uma selec;ao te6rica que incorpora o 
objetivo da pesquisa. A AC re-presenta o que e ja uma representa-
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c,;ao, ligando os pesquisadores a urn texto e a urn projeto de pesquisa 
(Bauer & Gaskell, 1999). A AC nao e a ultima palavra em nenhurn 
texto, mas urn encontro objetivado atraves da sistematicidade e refe·· 
renciac,;ao para alem de si, em direc,;ao a outros textos e atividades de 
pesquisa (Lindkvist, 1981 ). No final das contas, contudo, ate mesmo 
o enfoque positivista de contar as unidades de texto e apenas outra 
contribuic,;ao a interpretac,;ao aberta de urn corpus de texto. 

Categorias e categorizafiiO 

Diversas considerac,;6es en tram em jogo na construc,;ao de urn re
ferencial ou sistema de categorias: a natureza das categorias, os tipos 
de variaveis de c6digo, os prindpios organizadores do referencial de 
codificac,;ao, o processo de codificac,;ao e o treinamento para codifica
c,;fw. Cada c6digo, no referencial, possui urn numero finito de valo
res de c6digo. No nosso exemplo na Tabela 8.2, o c6digo "tamanho'' 
pode ter OS valores de pequeno, medio e grande; OU 0 codigo "for
mato da notfcia" pode incluir "ultimas noticias", "reportagem", "en-· 
trevista", "cmnentario", "editorial", "revista" e "outro". Enquanto 
que os valores de "tamanho" sao senso comum, os valores de "for
mato da notfcia" sao o resultado de extenso trabalho piloto de ler 
jornais em diferentes paises e tentar definir urn numero finito de 
formatos de reportagem em jornais de primeira linha. Alguem pode 
ser capaz de se basear em categorias padronizadas se urn c6digo se-· 
melhante ja tenha sido empregado em uma pesquisa anterior. 

Tabela 8.2- Exemplo de categorias para artigos de imprensa 

c 7 tamanho (escala ordinal) 
l = pequeno 
2 = medio 
3 =grande 

c2 formato das noticias (escala categorial) 
l = ultimas notfcias 
2 = reportagem 
3 = entrevista 
4 = coment6rio 
5 = editorial 
6 = revista 
7 = outro 

c3 contagem de palavras (escala de intervalo e proporcional) 
l 00, 165, 367 ou 658 palavras 

-200-

i' 
I 

c. 
pode 
ca . g

·•em;;; 
em ca 
mas a 
difica
forma 
t'dtim~ 

de cat 
t'mica 
pequ 

de tel• 
ptO: IS 

de for 
\·idas c 
rmpre 
nahne 
jeti\·o , 
c6digc 
ex pres 
dicadc 
nho pc 
ongu'"~c 

format 

Por 
go, cor 
senti de 
guem, 
''5 = ec 
nars ou 
Yalores 
3 onde 
titui mr 
de 165 
0 tipo 
cas que 

AA 
(Franks 
men tar: 



•:-C, IMAGEM E SOM 
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Cada unidade de texto deve se ajustar a urn c6digo, e nenhurna 
pode ser exclufda. Acrescentando o valor "outro", ou "nao se apli
ca", garante-se que todas as unidades terao seu lugar. Os c6digos de
vern ser exclusivos: para cada unidade e atribufdo um unico valor 
em cada c6digo, por exernplo, urn artigo e ou pequeno ou grande, 
mas nunca os dois. Os c6digos sao independentes urn do outro: a co
dificac;ao do tamanho nao tern influencia direta na codificac;ao do 
forrnato da notfcia (a observac;ao que os editoriais sao maiores que as 
ultimas notfcias pode aparecer como urn "fato" empfrico). A mistura 
de categorias deve ser evitada: os c6digos devem se originar de uma 
unica dimensao, por exemplo, classificar "verrnelho" ao lado de 
"pequeno", viola esse princfpio. Do mesmo modo, o valor "notfcia 
de televisao" junto com um formato de notfcia, iria violar o princf
pio: isso confunde o princfpio de notfcia como meio, e o prindpio 
de formato de notfcia. Confus6es desse tipo sao normalrnente resol
vidas dividindo-as em dois c6digos: meio massivo (televisao, radio e 
imprensa), e forrnato das notfcias (reportagem, entrevista, etc.). Fi
nalmente, os c6digos devem ser criados teoricamente e refletir o ob
jetivo da pesquisa. Tanto "tamanho" como "formato da notfcia" sao 
c6digos originados de uma teoria de que o tamanho de uma hist6ria 
expressa a importancia editorial atribufda a ela, e serve como urn in
dicador dos valores existentes nas redac;6es. Por outro lado, o tama
nho pode ter urn formato espedfico. 0 c6digo "formato da notfcia" 
origina-se de uma ideia sobre as diferentes func;:6es que os diferentes 
forrnatos possuem nos debates publicos. 

Por raz6es estatfsticas, atribuem-se numeros aos valores de c6di
go, como mostrado na Tabela 8.2 (onde 2 = "ultimas notfcias"). 0 
sentido destes nurneros varia. Variaveis categoriais apenas distin
guem, e os numeros nao possuem significancia maior: no c6digo 2, 
"5 =editorial", poderia ser tambetn "7 =editorial". A.s escalas ordi
nais ou proporcionais, ao contrario, preserYam uma o:·dem entre os 
valores: pequeno, medio e grande sao mapeados em uma escala 1, 2, 
3 onde 3 > 2 e 2 > 1. A contagem de palaHas para cad a artigo cons
titui uma escala que preserva a diferenc;a entre os valores; um artigo 
de 165 palavras e 65 por cento maior que um artigo de 1 00 palavras. 
0 tipo de metrica tem consequencias nos tipos de analises estatfsti
cas que podem ser aplicadas. 

A AC e um sistema de codificac;ao que implica valores te6ricos 
(Franks, 1999). Uma unidade de texto A pode ser codificada "co
mentario" em relac;ao a determinada teoria implfcita na categoria 
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"formato da notfcia". A unidade de texto A pode ser algo mais: ela 
nao e, por natureza, "comentario". Contudo, a unidade de texto A 
sera ou "comentario", ou "ultimas notfcias", mas nao ambos. Distin
c,;oes nftidas entre unidades sao uma regra de trabalho que nos per
mitem ignorar diferenc,;as nebulosas e ambigiiidades no mundo dos 
jornais. 0 treinamento do codificador e a pratica coletiva farao com 
que a unidade de texto A se mostre naturalmente como "comenti
rio", e qualquer ambigiiidade remanescente podera se mostrar em 
problemas relacionados a fidedignidade. Esta imposi<;;:lO implicita 
de urn sistema de c6digos e uma ac,;ao de violencia semantica que 
deve ser justificada por resultados surpreendentes, em vez de ser 
condenada de imediato. 

0 processo de codificafiio: papel e lapis ou computador 

A codificac,;ao cono·eta pode ser feita tanto com papel e lapis, ou 
diretamente no computador. No formato de papel e lapis, o codifi
cador recebera instruc,;6es na forma de urn livro de codificac,;ao (ver 
abaixo), o material textual e as folhas de codificac,;ao. Uma folha de 
codificac,;ao e uma pagina quadriculada com uma celula reservada 
para cada c6digo. 0 codificador ira colocar seu julgamento para 
cada c6digo na celula designada. Uma vez completa a codificac,;ao, 
todas as folhas de codificac,;ao sao juntadas e colocadas em urn com
putador para analise dos dados. A codifica<;ao computadorizada 
permite ao codificador fazer seu julgamento diretamente no com
putador. CAPI, CATI (Computer-assisted personal ou telephone in
terviewing- auxflio do computador pessoal para entrevista, ou auxi
lio do computador para entrevista por telefone), ou NUD*IST, ou 
ATLAS/ti (ver Kelle, cap. 16 neste volume) dao conta do processo de 
codificac,;ao diretamente. No caso do CAPI ou CATI, e criada uma 
estrutura que mostra uma sequencia de telas ao codificador, uma 
para cada c6digo, com todas as instruc,;6es necessarias e urn campo 
para registrar o julgamento da codificac,;ao. NUD*IST e ATLA.S/ti 
tomam textos on-line eo codificador etiqueta as unidades de texto 
com urn c6digo predefinido, nao perdendo, com isso, a ligac,;ao en
tre o c6digo e a unidade de texto, e ligando unidades de texto com o 
c6digo. Urn arquivo de safda para analise estatfstica sera criado au
tomaticamente. E sempre importante criar urn c6digo adicional 
como numero em serie da unidade de texto, e identificar o codifica
dor nos casas em que diversos codificadores estao trabalhando. A 
AC de grandes corpora de textos, com muitos codificadores, como o 
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8. ANALISE DE CONTEUDO ClASSICA. .. 

monitoramento continuo dos meios de comunica~,;ao, podera se 
constituir em um empreendimento de escala industrial, exigindo 
organiza~,;ao, treinamento, coordena~,;ao e controle de qualidade. 

Qualidade na amilise de conteudo 

A analise de conteudo e uma constrw;;ao social. Como qualquer 
constru~,;ao viavel, ela leva em considera<_;ao alguma realidade, neste 
caso o corpus de texto, e ela deve ser julgada pelo seu resultado. Este 
resu.lta~o, contudo, .nao e 0 unico fundamento para se fazer uma 
avaha~,;a_o. Na ~esqmsa, o resultado vai dizer se a analise apresenta 
produ~,;oes de mteresse e que resistam a urn minucioso exame; mas 
bo~. gosto pode ~ambem f~zer p~rte da avalia~,;ao. A metodologia da 
analise de conteudo possm um d1scurso elaborado sobre qualidade, 
sendo suas preocupa~,;oes-chave a fidedignidade e a validade, pro
vindas da psicometria. As limita~,;6es desses criterios, contudo, se 
mostram no dilema fidedignidade-validade. Eu acrescento coeren
cia e transparencia como dois criterios a mais para a avalia~,;ao de 
uma boa pratica na AC. 

Coerencia: a beleza de um referencial de codificar;ao 

A maioria das AC opera com muitos c6digos. A constru~,;ao de urn 
referencial de codifica~,;ao, ou sistema de categorias, e um tema te6ri
co que esta relacionado como valor estetico da pesquisa. 0 analista de 
conteudo amadurecido pode muito bern desenvolver urn senso de be
leza: urn referencial de codifica~,;ao gracioso e aquele que e interna
mente coerente e simples, de tal modo que todos os c6digos fluem de 
urn unico prindpio, ao inves de estarem enraizados na meticulosida
de de urn empiricismo que codifica tudo o que Yem a cabe~,;a. Coeren
cia na constru~,;ao de urn referencial de codifica~,;ao prO\·em de ideias 
superiores, que trazem ordem ao referencial de codifica<;ao. 

A Tabela 8.3 compara diversos conceitos e apresenta no~,;6es pri
marias que fornecem coerencia na constru~,;ao de um referencial de 
codifica~,;ao. Cada no~,;ao primaria e deriYada de um prindpio, e 
pode ser posteriormente especificada por c6digos secundarios. North 
et al. ( 1963) investigaram intercambios diplomaticos no come~,;o da 
I Grande Guerra. Seu prindpio organizador foi "a~,;oes e sua percep
~,;ao": quem percebe que a~,;oes com que efeitos e com que qualifica
<;6es. Unidades tematicas, parafraseadas a partir dos textos origi-
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nais, foram codificadas para a) perceptores, b) atores, c) efeitos nos 
objetivos, d) descritores avaliativos desses efeitos. 

Tabela 8.3- Conceitos que trazem coerencia na construc;ao de um referencial de 
codificac;ao 

Conceito Noc;6es prim6rias derivadas 

Sistema de mensagem publica (p. ex. Atenc;ao, enfase, tendencia, estrutura 
Gerbner eta/., 1969) 

Percepc;ao da ac;ao (p. ex. North et Perceptor, atores, efeitos em mira, avaliac;ao 
a/.,1963) 

Ret6rica (p. ex. Bauer, 1998b) 

Argumentos {p. ex. Toulmin, 1958) 

Narrativa {p. ex. Bauer eta/., 1995; 
Rose, cap. 14 neste volume) 

Marcadores de logos, ethos, pathos 

Exigencia, dados, garantia, apoio, refutac;ao, 
qualificador 

Narrador, ator, acontecimento, antecedentes, 
consequencias, etica 

A ret6rica e outro principia util de analise. Logos, pathos e ethos 
sao os "tres mosqueteiros" da persuasao (Goss, 1990). Logos se refere 
a extrac;ao de conclus6es das premissas e observac;6es; pathos agita as 
emoc;6es do publico; eo ethos se refere a apresentac;ao da autoridade 
pessoal do locutor, e a pretensao de reputac;ao. Estes tres conceitos 
podem ser empregados para codificar unidades de texto em termos 
de argumentac;ao (marcadores de logos), sua func;ao de atl-air a aten
~ao de um ouvinte/leitor (marcadores de jJathos), ou referencias a au
toridade e reivindica~ao de reputac;ao do que fala/escreve (marcaclo
res de ethos) (Bauer, 1998b; Leach, cap. 12 neste volume). A analise 
de argumentac;ao inspirou a analise de conteudo. A analise de Toul
min ( 1958) sabre uma argumentac;ao pratica fornece urn principia 
pelo qual se podem classificar unidades de texto como exigencias, ga
rantias, apoios, dados, qualificadores e refutac;6es (ver Leach, cap. 12 
deste volume). Estes conceitos podem ser empregados para analisar 
argumentac;6es atribufdas a diferentes atores na mfdia, ou em docu
mentos de polfticas, tanto para comparar diferentes atores, como para 
avaliar a complexidade da argumentac;ao em diferentes arenas pu
blicas (Liakopoulos, cap. 9 neste volume). Finalmente, a narrativa e um 
principia estimulador. Considerar notkias como uma hist6ria sugere 
imediatamente uma quantidade de noc;6es primarias: um contador de 
hist6ria, um ator, acontecimentos, uma situac;ao de fundo, conseqi.i.en
cias e uma etica. Rose (cap. 14 neste volume) aplicou o principia de 
narrativa para analisar a retratac;ao da doenc;a mental em novelas. 
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A construc;ao de modulos e urn estratagema na con struc;ao de urn 
referencial de codificac;ao que garante tanto a eficiencia, como a coe
rencia. Urn modulo e um bloco bem estruturado de um referencial 
de codificac;ao que e usado repetidamente. Tomemos, por exemplo, 
um conjunto de codigos secundarios que especifiquem a noc;ao pri
maria de ator em uma narrativa: tipo de ator (individual, coletivo), 
genero (masculino, feminino, desconhecido) e esfera de atividade 
(privada, semiprivada, publica, etc.). Estes tres codig·os constituem 
um modulo para especificar atores. Atores estao presentes em dife
rentes func;oes em uma narrativa: como o autor, o ator principaL o 
ator auxiliar; como catalisador das conseqi.iencias dos acontecimen
tos; ou como alvo da etica da historia. 0 modulo ator pode agora ser 
empregado para especificar cada uma das diferentes func;oes dos 
atores na narrativa. A construc;ao modular aumenta a complexidade 
do referencial de codificac;ao sem aumentar o esforc;o de codificac;ao, 
e ainda mantem sua coerencia; ela tambem torna tanto a codifica
c;ao, como o treinamento, mais faceis. Uma vez que o modulo seja 
memorizado, a repetida aplicac;ao exige pouco esforc;o adicional e a 
fidedignidade sera reforc;ada. 

0 referencial de codificac;ao para a analise da cobertura de noti
cias sobre biotecnologia compreendia, ao final, 26 codigos, organi
zados den:ro do principio cia narrativa: autor, ator, temas, aconteci
mentos, local dos acontecimemos e conseqi.iencias em termos de ris
co e beneficios. A construc;ao de m6dulos foi empregad<. para codifi
car multiplos atores e mttltiplos temas. 0 processo de codifica<;ao foi 
clesenvolvido pelo periodo de urn ano: as 12 equipes se encontraram 
dua:; vezes para negociar e revi:sar a estrutura do referercial de codi
fica~;ao. 0 processo completo de amostrager1, desenvclvimento de 
urn processo de codificac;ao seguro, estuclo piloto e coclifica~·ao do 
corpus em cacla pais clemoraram clois anos e meio (Bauer, 1998a). 

Transparencia durante a documentar;ao 

Um referencial de codificac;ao e normalmente apresentado como 
um folheto que serve tanto como guia para os c:odificadores, como um 
documento do processo de pesquisa. Este fo~heto ira nonnalmente 
incluir: a) uma lista sum3ria de todos os c6digos; b) a di:;tribui1;ao de 
freqiiencia para cada codigo, cada um como numero total de c6digos 
t.V). Cada codigo sera apresentado com uma clefini<;ao intrinsec:a, 
com seu niime:co de codificac;ao (por exemplo, c2), sua ettqueta de co
clificac;ao (por exemplo, formato da noticia), e uma unidade de texto 
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ilustrativa que se aplica a cada c6digo. Urn folheto completo de codifi
cac;ao ira incluir c) uma explicac;ao com respeito ao problema da fide
dignidade do codificador, tanto no que se refere a cada c6digo, quan
ta para o processo de codificac;ao como urn todo, e uma nota sobre o 
tempo exigido para se conseguir urn nfvel de fidedignidade aceitavel. 
Isto serve como uma estimativa quanta ao treinamento que e exigido 
para esse referencial de codificac;ao espedfico. A documentac;ao deta
lhada do processo de codificac;ao assegura uma prestac;ao publica de 
contas, e serve para que outros pesquisadores possam reconstruir o 
processo caso queiram imita-lo. A documentac;ao e urn ingrediente 
essencial da objetividade dos dados. 

Fidedignidade 

A fidedignidade e definida como uma concordancia entre inter
pretes. Estabelecer fidedignidade implica alguma duplicac;ao de es
forc;o: a mesma pessoa pode fazer uma segunda interpretac;ao de
pais de urn intervalo de tempo (para determinar fidedignidade in
tra-pessoal, consistencia, estabilidade), ou duas ou mais pessoas po
dem interpretar o mesmo material simultaneamente (fidedignidade 
interpessoal, concordancia, reprodutibilidade). Indices de fidedig
nidade- phi, kappa ou alpha- medem a concordancia entre codifica
dores em uma escalade 0 (nao concordancia) a 1 (concordancia ple
na), ponderados em relac;ao a probabilidade (Scott, 1955; Krippen
dorff, 1980: 129s; Holsti, 1969: 135s). 

A maioria dos projetos de analise de conteudo enfrenta dois pro
blemas de fidedignidade: a demarcac;ao de unidades dentro de uma 

sequencia de materiais e a codificac;ao dos conteudos. Unidades de 
analise semanticas sao uma questao de julgamento. Suponhamos 
que tenhamos selecionado aleatoriamente algumas datas para revis
tas antigas e estejamos folheando essas edic;oes a procura de artigos 
sobre biotecnologia. Embora tenhamos definido biotecnologia com 
cui dado como "reportagem sobre intervenc;ao ao nfvel do gene", 
permanece ainda espac;o para desacordo. Para a analise de imagens 
em movimento, a unidade de analise e muitas vezes uma questao de 
julgamento: alguns selecionadores podem demarcar uma cena para 
comec;ar varios quadros antes, ou terminar varios quadros depois, 
diferentemente de outros (ver Krippendorff, 1994). 

Nenhum analista de conteudo espera perfeita fidedignidade quan
do estao implicados julgamentos humanos, e desse modo a questao 
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de urn nfvel aceitavel de fidedignidade vern :1 tona Senclo que dife
ren:es medidas produzem diferen:es valmes de fideclignidade, kap
pa e alpha sao :nais conscrvadores que jJhi; cliferentes paclr6es tem de 
ser definidos para diferentes rnedidas. Ainda mais. a fidedig::-tidade 
poce ser diferente ·~ntre os c.Sdigos, sendo alguns nuis ambfguos 
que outros. Como determinar a fideclign'dade nos diYecsos ccdigos? 
Pela simples media, pela media ponclerada, JOr un co :1juntc de ','a
lares, ou pelo menor valor? A baixa fidedignidade cor.tribui pan. a 
margem de erro das medida~ est:ttfsticas deriYadas d:)s claclos. Os 
crit~rios devem levar em considerac;ao as possfYeis co:1seqi.iencias de 
uma crescente margem de erro: resultados que influenciam decisi)es 
de vida ou morte exigem alta fidedigniclade; mas para estucos cue 
pretendem a~Jenas conclus6es tentativas ou cautelmas o criteria 
pode ser abrandado. A fidedignidade e geralmente consiclerada 
como sen do muito alta quando r > 0. 90, alta quando r > 0. 80, e acei
tavel na amplitude 0.66 < r < 0. 79. 

Os pesquisadores devem levar em conta a fideclignidade para 
melhorar seu processo de codificac;ao. A fidedignidade depende cia 
quantidade de treinamento, da definic;ao das categorias, da comple
xidade do referencial de codificac;ao e do material. Baixa fidedigni
dade pode significar muitas coisas. Primeiro, que os codificadores 
necessitam de treinamento. 0 treinamento intensivo clos codifica
dores ira, provavelmente, conduzir a uma fidedignidade mais alta 
devido a construc;ao de um pensar comum entre os codificadores, 
com respeito ao material em analise. Em segundo Iugar, a fidedigni
dade podera ajudar a ordenar as categorias segundo seu grau de 
ambigiiidade. Alguns c6digos podem estar muito mal definidos e o 
acrescimo de exemplos ira melhorar a concord;"mcia entre os codifi
cadores. Em terceiro Iugar, os codificadores inevitavelmente irao 
memorizar seus c6digos e agilizar sua codificac;ao. Quanto mais eli
versos e numerosos os c6digos, menor a facilidade de poderem ser 
memorizados, mais treinamento sera exigido e mais frequentes se
rao as ambiguidades e os erros devido ao cansac;o. Por isso a ficledig
nidade esta limitada pela complexiclade do referencial de codifica
c;ao. Finalmente, a fidedignidade pode ser urn indicador da polisse
mia do texto. Baixa fidedignidade pode indicar que as delimitac;6es 
dos valores do c6digo sao muito vagas. Alem do mais, os referenciais 
de codificac;ao complexos aumentam a probabilidade de leituras 
consistentes, mas diversificadas, das mesmas unidades de texto. 
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Validar;ao 

A validade tradicionalmente se refere a ate que grau o resultado 
representa corretamente o texto, ou seu contexto. A distinc:;ao de 
Krippendorff ( 1980) entre a validade dos dados, os resultados e os 
procedimentos e litil. Com relac:;ao aos dados, devemos garantir que 
os c6digos se refiram as palavras usadas no texto (validade semfmti
ca), e que a amostra represente o corpo inteiro do texto (validade da 
amostragem). Os resultados podem ser validados atraves da correla
c:;a~ :om criterios externos. Resultados previos podem validar uma 
a.nahse de conteudo, por exemplo, comparando urn procedimento 
s1mp.l;s e urn complexo. Isto e, contudo, tautol6gico, e nem sempre 
d:se~avel. Por _outro lado, poder.-se-iam predizer pesquisas de opiniao 
p~bhca a partir ~a c?bertura ;e1ta pela. imprensa, e testar essa predi
c:;ao sob CircunstanCias espeCificas (vahdade preditiva). Finalmente, 
urn referencial de codificac:;ao necessita incorporar a teoria subjacente 
a analise (validade de construto). A natureza, contudo, da interpreta
c:;ao sugere que resultados questionadores, conseguidos metodica
mente, poderao ter valor independentemente da corroborac:;ao exter
na. Muitas vezes a coerencia interna e suficiente para mostrar credibi
lidade. Na verdade, resultados inesperados, mas conseguidos metodi
camente, podem fornecer informac:;ao significativa. 

A falacia principal da analise de conteudo e a interferencia de in
tenc:;oes particulares, ou compreensoes, a partir unicamente do texto 
(Merten, 1995; Eco, 1994). As intenc:;oes e a recepc:;ao sao caracterfs
ticas da situac:;ao comunicativa e nao dependem apenas do texto: 
elas sao co-determinadas por variaveis situacionais. Leituras especf
ficas sao urn assunto para estudos de audiencia; intenc:;oes especfficas 
sao urn assunto para estudos de produc:;ao. Os textos estao abertos 
para diferentes leituras, dependendo dos pre-julgamentos. Podera 
ser possfvel excluir determinadas leituras ou intenc:;oes, especial
mente se os codificadores partilham uma compreensao do mundo 
como emissor ou o publico. Nenhuma leitura particular de urn pu
blico, contudo, ou uma intenc:;ao particular de urn comunicador, 
permanece apenas dentro do texto. Na melhor das hip6teses, a ana
lise de conteudo mapeia o espac:;o das leituras e das intenc:;oes au-ayes 
da exclusao ou da tendencia, mas nunca a situac:;ao concreta cla coisa. 

Dilemas 

Os pesquisadores da AC enfrentam varios dilemas. 0 primeiro e 
entre a amostragem e a codificac:;ao: urn projeto de pesquisa devera 
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equilibrar o esfor<_;o colocado na amostragem eo tempo investido no 
estabelecimento dos procedimentos de codifica<_;ao. Uma amostra 
perfeita e de pequeno valor se ela nao deixa tempo suficiente para 
desenvolver urn referencial de codifica<_;ao, ou para instruir os codifi
cadores a fim de que se possa realizar urn processo fidedigno. 

0 segundo dilema e entre o espa<_;o de tempo e a complexidade da 
codifica<_;ao, em outras palavras, entre poucas observac;oes em urn lon
go periodo. de tempo, e muitas observac;6es em urn curta periodo. 
Quanto ma~s complexo o referencial de codificac;ao, mais probabili
dade havera _de ele se adequar a apenas urn pequeno espa<_;o de tem
po. Talvez nao compense o esforc,:o de adaptar um referencial de co
difica<_;ao complexo a diferentes contextos hist6ricos. Conseqi.iente
mente, urn referencial de codifica<_;ao simples e indicado para urn es
tudo longitudinal, a fim de evitar anacronismos na codifica<_;ao, pois 
os codificadores teriam de ir alem da memoria de seu tempo vivido 
(ver Boyce, cap. 18 neste volume). Diferentemente de uma pesquisa 
de levantamento, onde urn delineamento de painel enfrenta enormes 
complica<_;6es, a analise de conteudo se adapta muito bern a analises 
longitudinais. A analise de conteudo ira, por isso, muitas vezes prefe
rir amostras prolongadas a procedimentos de codifica<_;ao complexos. 

0 terceiro dilema e entre a fidedignidade e a validade. Em psico
metria, a validade manifestamente nunca pode exceder a fidedigni
dade. Na analise de conteudo, contudo, n6s temos uma negocia<_;ao 
entre as duas. A AC nao pode supor urn "valor verdadeiro" do texto, 
que pode sofrer perturba<_;ao devido a inexatidao da codifica<_;ao: a 
codifica<_;ao eo valor. A fidedignidade apenas indica uma interpreta
<_;ao objetiva, que nao e uma condi<_;ao necessaria para uma interpre
ta<_;ao valida. A interobjetividade defende o pesquisador contra a ale
ga<_;ao de arbitrariedade ou extravagancia. Diferentemente da psico
metria, contudo, a baixa fidedignidade nao invalida uma interpreta
<_;ao (Andren, 1981 ): as ambiguidades do material sao parte da anali
se. Uma codifica<_;ao simplificada pode permitir resultados fidedig
nos, mas pouca informa<_;ao. Por outro lado, uma alta fidedignidade 
e diffcil de ser conseguida para uma codifica<_;ao complexa, embora 
os resultados provavelmente sejam mais relevantes para a teoria e 
para o contexto pratico. 

Amilise de conteudo com auxilio de computador 

0 advento da computa<_;ao estimulou o entusiasmo para a AC, e 
existem diversos tipos de analises com auxilio de computador para 
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materiais textuais. A ultima onda de entusiasmo para o emprego de 
computadores foi simultanea a prolifera<,;ao de bancos de dados com 
textos, tais como Reuters ou FT-Profile. Devido a extensa literatura 
especializada sobre este assunto (ver N essan & Schmidt, 1995; Fiel
ding & Lee, 1998), irei apenas caracterizar brevemente tres corn~n
tes basicas. 

A primeira corrente de AC com auxflio de computador e KWOC 
(Keyword Out of Context: palavra-chave fora do contexto - conta
dor de palavras) que classifica palavras singulares em conceitos. Ele 
se coloca na tradi<,;ao do General Inquirer (Stone et al.,I966). Urn 
computador pode facilmente listar todas as palavras de um texto e 
agrupa-las em urn dicionario. Esta e uma lista de conceitos teorica
mente interessantes, onde cada conceito e definido por uma lista de 
sfmbolos. Por exemplo, palavras como "aproximar-se", "ataque", e 
"comunicar" podem ser sfmbolos de "a<,;ao socioemocional". Urn 
computador reconhece facilmente seqiiencias de letras como pala
vras-sfmbolo, relaciona-as a urn conceito de acordo com o diciona
rio, e conta as freqiiencias dos conceitos em urn texto. 0 General 
Inquirer sobrevive no pacote de computador TEXTPACK. 0 estudo 
mais ambicioso que empregou este enfoque foi o projeto de indica
dar cultural, de Namenswirth & Weber (1987), que detectou longas 
ondula<,;6es de valores politicos em discursos de politicos na Ingla
terra e nos Estados U nidos nos ultimos 400 anos. 

0 principal problema com 0 KWOC e que no dicionario OS sfm
bolos podem ser relacionados a apenas urn conceito. Esta e uma li
mita<,;ao fundamental, pois as palavras sao ambiguas. Este problema 
enfraqueceu muito o entusiasmo inicial do enfoque automatico. 

A segunda C01Tente de computadoriza<,;ao e a analise de concor
dancia e co-ocorrencia, que considera palavras-chave em seu con
texto (KW1C- keywords in context- palavras-chave dentro do contex
to). Uma concordancia apresenta uma lista de palavrasjunto como 
co-texto. Muitos pacotes de analise de texto oferecem concordancias 
como uma sub-rotina, e eles sao muito uteis para explorar o sentido 
das palavras em urn corpus, ou para conferir a relevancia dos materi
ais. Por exemplo, a rotina de concordancia iria rapidamente ajudar 
a distinguir artigos sobre o BSE (the Bombay Stock Exchange) de 
urn estudo de cobertura de imprensa do BSE (Bovine Spongiform 
Enchphalopathy, ou doen<,;a da vaca louca). 
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A analise de co-ocorrencia, por outro lado, e uma analise estatis
tica de frequentes pares de palavras em urn corpus de texto. 0 proce
dimento supoe que a ocorrencia frequente de duas palavras juntas 
seja semanticamente significante. Programas de co-ocorrencia, tais 
como ALCESTE, come<;am com a rotina de identifica<;ao de premis
sas ("lematiza<;ao") e estabelecem o vocabulario do cmpus de texto. 
Em seguida, eles excluem palavras muito frequentes e muito raras, e 
contam as co-ocorrencias de palavras dentro de uma unidade de 
~e~to de~nida estabelecendo uma matriz. A partir dai, urn algoritmo 
1ra extra1r uma representa<;ao geometrica, onde pontos sao palaHas 
agrupadas em grupos de associac;oes (ver Kronberger e "'agner, 
cap. 17 deste volume). Tais programas podem manipular mais ou 
menos quantidades de texto em apenas determinadas lfnguas; eles 
podem alterar OS parametros da analise, alterar OS algoritmos para 
extrair uma solu<;ao de agrupamento, e escolher uma impressao tex
tual ou grafica . 

A terceira cmTente de AC com auxflio de computador e CAQDAS 
(Computer-assisted Qualitative Data Analysis Software - software 
para analise de dados qualitativos com auxflio de comutador). Este e 
o mais recente desenvolvimento para auxflio na analise de texto (ver 
Kelle, cap. 16 deste volume; Fielding & Lee, 1998). CAQDAS com
porta a etiqueta<;ao, a codifica<;ao e a indexa<;ao de textos, dando 
conta por isso da segmenta<;ao, liga<;ao, ordenac;ao e reordenac;ao, 
estrutura<;ao e a busca e reapresenta<;ao de textos para fins de anali
se. Uma fun<;ao inovadora e a produ<;ao de memorandos: o codifica
dor pode fazer comentarios em cada a<;ao de etiqueta<;ao, manten
do, desse modo, urn protocolo para reflexao durante a codifica<;ao. 
Estes memorandos podem mais tarde ser empregados para regis
trar a reflexao ocorrida durante o processo de pesquisa: o pesquisa
dor mostra como ele foi se transformando durante a a<;ao. Bons pro
gramas oferecem operadores de busca booleana para consultar seg
mentos de texto graficos para mapear liga<;6es no texto, e interfaces 
para analise estatfstica dos dados. CAQDAS e a analise classica de 
conteudo se encontram no codificador humano. 

Os professores muitas vezes dao as boas-vindas ao CAQDAS 
como urn controlador, para instilar disciplina nos estudantes inex
perientes, que podem pensar que pesquisa qualitativa significa um 
vale-tudo. Seu amplo emprego, contudo, pode favorecer praticas in
desejaveis, tais como a prolifera<;ao de estruturas ramificadas na re-
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presenta<_;ao dos dados da entrevista ou varias patologias de codifica
<_;ao aberta (Fielding & Lee, 1998: 11 9s). 0 analista, ao ordenar ere
ordenar seus c6digos e liga<_;6es, perde de vista o objetivo da pesqui
sa. Quando a analise enlouquece- por exemplo, com 2.000 c6digos 
para seis entrevistas - o projeto entra em crise. 

Computadores, por mais uteis que sejam, sao incapazes de subs
tituir o codificador humano. A analise de conteudo permanece urn 
ato de interpreta<_;ao, cujas regras nao podem ser realisticamente im
ple~entadas com urn computador dentro de limita<_;6es praticas. 0 
codlficado.r humano e capaz de fazer julgamentos complicados rap i
da e fided1gnamente, se auxiliado. 

For~as e fraquezas da amilise de conteudo 

A AC foi desenvolvida, na pesquisa social, para a analise de materi
ais textuais, especificamente material impresso. E urn enfoque bastante 
geral, e o espectro de dados se ampliou no decorrer dos anos, chegan
do a abarcar praticamente to do artefato cultural (Gerbner et al., 1 969). 
A importancia principal da AC talvez tenha sido continuar desafiando 
a curiosa primazia dos dados da entrevista na pesquisa social. 

As vantagens da AC sao que ela e sistematica e publica; ela faz 
uso principalmente de dados brutos que ocorrem naturalmente; 
pode lidar com grandes quantidades de dados; presta-se para dados 
hist6ricos; e ela oferece urn co~unto de procedimentos maduros e 
bern documentados. 

AAC faz uso de materiais que ocorrem naturalmente: ela encon
tra tra<_;os da comunica<_;ao humana em materiais estocados nas biblio
tecas. Estas informa<_;6es remanescentes foram criadas para outros 
fins, e empregando-as para pesquisa, a AC e, por isso, cuidadosa 
(Webb et al., 1 966). "Que ocon·em naturalmente" nao implica que o 
pesquisador nao invista na constru<_;ao de uma interpreta<_;ao: opes
quisador caminha au·aves da sele<_;ao, cria<_;ao de unidades e categori
za<_;ao dos dados brutos, embora evitando a reatividade direta do res
pondente durante a coleta de dados primarios. 

A AC pode construir dados hist6ricos: ela usa dados remanes
centes da atividade passada (entrevistas, experimentos, observa<_;ao 
e levantamentos estao condicionados ao presente). Por conseguinte, 
ela pode ser urn caminho barato para estabelecer tendencias sociais, 
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com apenas pequena parcela do custo de urn levantamento. 0 as
pecto negativo disso e que a AC apresenta primariamente dados a 
nivel coletivo, caracterizando, desse modo, algo coletivo atraves de 
dados remanescentes de comunicac,;ao e expressao. 

0 enfoque sistematico e o emprego de computadores permitem 
aos pesquisadores lidar com grandes quantidades de material. 0 ta
manho nao e em si mesmo uma virtude, mas a quantidade de mate
ri~l sobre ~lgu~s t6picos pode chegar a ser esmagador. Por exernplo, 
mmha estlmatlva para nosso estudo sobre ciencia na imprensa nacio
~al da Inglat~~·a foi de que necessitarfamos investigar ate 700.000 ar
tlgos. Isso ex1g1a urn enfoque sistematico. Longe de sera ultima pala
vra em urn corpus, a AC pode ser o primeiro passo na ordenac;ao e ca
racterizac,;ao dos materiais em urn enorme esforc,;o de pesquisa. 

Muitas fraquezas da AC foram realc,;adas na sua curta hist6ria. 
Kracauer (1952) mostrou que a separac,;ao de unidades de analise in
troduz inexatid6es de interpretac,;ao: citac,;6es fora de contexto podem 
facilmente ser enganadoras. Embora seja sempre preferivel conside
rar uma unidade singular dentro do contexto do corpus inteiro, os co
dificadores irao fazer seus julgamentos dentro do co-texto imediato e 
atraves de uma familiaridade geral com o material. Codificar contex
tualmente e importante para cada unidade de analise, seja ela urn ar
tigo, urn paragrafo, uma frase, ou uma palavra. Nesse caso, a codifica
c,;ao automatica e computadorizada mostrou suas limitac,;6es, e o codi
ficador/interprete humano esta longe de ser dispensado. 

A AC ten de a focalizar freqiiencias, e desse modo descuida do que 
e raro e do que esta ausente: respeitados analistas introduzem c6digos 
te6ricos que podem muito bern mostrar ausencias relevantes no texto. 
Este e urn problema de enfoque: devemos estar atentos ao presente, 
ou ao ausente? Em principia, a AC faz ambas as coisas (ver Rose, cap. 
14 deste volume), embora tenha urn vies para o presente. 

A relac,;ao entre unidades de texto segmentadas, codificadas em 
uma distribuic,;ao de freqiiencia, e o texto original, fica perdida na 
AC: a categorizac,;ao perde a seqiiencialidade da linguagem e do tex
to (ver Penn, cap. 13 deste volume). 0 momenta em que algo foi dito 
pode ser mais importante que o que foi dito. Alguem poderia argu
mentar que a AC constr6i paradigmas de sentido potencial, em vez 
de compreender o sentido real. A analise longitudinal re-introduz 
alguma forma de sequencia, onde a estrutura de urn periodo pode 
ser comparada com a estrutura de outro, enquanto que as tenden
cias sao estabelecidas. 
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A procura de uma analise de conteudo automatica- texto dentro, 
interpreta<_;ao fora- mostrou ser absurda: a codifica<_;ao semantica pri
vilegia o codificador humano eficiente (Markoff et al., 1974). Grande 
parte da AC com codificadores humanos sofre de urn exagero de mi
nuciosidade no exame- que as vezes se a proxima se uma fidedignida
de fetichista. Na analise da maioria das entrevistas e pesquisas de opi
niao, os pesquisadores atribuem confiantemente a variancia observa
da aos respondentes, enquanto que eles escondem em uma caixa-pre
ta os varios efeitos dos entrevistadores, as situa<_;6es e estruturas da 
pergunta, no controle de qualidade. Os analistas de conteudo devem 
desenvolver igual preocupa<_;ao em seus procedimentos, e atribuir 
tambem a variancia observada as diferen<_;as do texto. 

Como me~odos de pe.squisa social, o levantamento por amostra
gem, a entrev1sta e a anahse de conteudo tern praticamente a mesma 
idade; como explicar, en tao, seu status diferente no arsenal das cien
cias sociais cientfficas? Neumann (1989) aponta para varios proble
mas institucionais que contaminaram a AC durante muito tempo de 
sua curta historia. A AC nao conseguiu estimular urn interesse aca
demico continuo, movendo-se para urn "gueto metodol6gico", com 
ocasionais eclos6es de aten<_;ao externa na decada de 1940, 1970 e 
1990. Ela se ressente de uma convergencia de atividades de pesqui
sa. Nao existem arquivos de dados para armazenar e tornar acessf
veis dados brutos para analise secundaria. Pesquisadores individuais 
constroem sua propria amostra e seu proprio referencial de analise. 
A AC sofreu as conseqiiencias de muita pesquisa rap ida e nebulosa 
que deixou a impressao de que a AC pode provar tudo. Concepc;;6es 
simplistas, escalas de tempo limitadas e quest6es de pesquisa insig
nificantes confinaram a AC a projetos de pequena escala realizados 
por estudantes. Urn metodo nao e urn substituto para ideias. 0 uso 
descritivo de muita AC reflete as dificuldades do problema de infe
rencia: o que isso nos diz, sobre quem? A lacuna entre o possfvel e a 
realidade deve ser convenientemente superada com delineamentos 
de pesquisa paralelos, com multiplos metodos: pesquisa longitudi
nal coordenada, incluindo levantamentos de opiniao, entrevistas 
nao estruturadas e cmpora de textos e o caminho que se abre, inte
grando assim pesquisa qualitativa e quantitativa, em grande escala. 
A conversac;;ao e a escrita sao ambas manifestac;;6es de opiniao publi
ca; e opiniao publica que e reduzida a apenas urn de seus constituin
tes tern muita probabilidade de ser falsa. 
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Passos na amilise de conteudo 

1. A teoria e as circunstancias sugerem a selec;ao de textos espedficos. 

2. Fac;a uma amostra caso existirem muitos textos para analisa-los 
completamente. 

3. Construa urn referencial de codifica<;ao que se <uuste tanto as 
considerac;oes te6ricas, como aos materiais. 

4. Fac;a urn teste piloto, revise o referencial de codificac;ao e defina 
explicitamente as regras de codificac;ao. 

5. Teste a fidedignidade dos c6digos, e sensibilize os codificadores 
para as ambigi.iidades. 

6. Codifique todos os materiais na amostra, e estabelec;a o nivel de 
fidedignidade geral do processo. 

7. Construa urn arquivo de dados para fins de analise estatistica. 

8. Fac;a urn folheto incluindo a) o racional para o referencial de co
dificac;ao; b) as distribuic;6es de freqi.iencia de todos os c6digos; c) 
a fidedignidade do processo de codificac;ao. 
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ANALISE ARGUMENTATIVA 

Miltos Liakopoulos 

Palavras-chave: argumentac;ao; refutac;ao; apoio; ret6rica; pro
posic;ao; garantia; dados. 

Conforme Arist6teles, n6s somos "animais politicos", e com isso, 
ele queria dizer que os humanos estao organizados em sociedades 
de acordo com prindpios comuns e com praticas de comportamento 
comumente negociadas. Polftica foi o nome dado a instituic;ao que 
permitia a elaborac;ao e organizac;ao de praticas comuns na socieda
de. A forma principal de comunicac;ao dentro dessa instituic;ao era a 
fala, mas nao qualquer tipo de fala: havia urn tipo especffico de fala 
formal, empregada na polftica, chamada ret6rica. 

Os sentidos das palavras polftica e ret6rica mudaram desde os 
tempos de Arist6teles, mas a maneira como as pessoas se organizam 
em sociedade e discutem sobre isso e ainda a mesma. Os debates sur
gem a respeito de assuntos de interesse social e, como a era da infor
mac;ao esta alcanc;ando maturidade, mais e mais pessoas estao se tor
nando ativas nestes debates. 0 fato de grande quantidade de pes
soas estarem tomando parte nos debates sociais possui uma conse
quencia importante: a forma preferida de fala esta se tornando me
nos formal. Apesar de estar mudando sua forma, toda fala que inclui 
debate se desenrola ao redor de urn bloco basico: o argumento. 0 
argumento forma a espinha dorsal da fala. Ele representa a ideia 
central ou o prindpio no qual a fala esta baseada. Ainda mais, ele e 
uma ferramenta de mudanc;a social, na medida em que pretende 
persuadir uma audiencia em foco. 

Este capitulo trata da analise argumentativa. Trata de trazer o 
argumento para o primeiro plano da pesquisa social sobre debates 
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publicos. Tern como objetivo oferecer urna visao rnetodol6gica 
cornpreensiva da analise das estruturas da argurnenta~ao, corn pro
p6sito de cornpreender rnelhor os pararnetros que influenciarn os 
debates publicos. 

0 termo argurnenta~o se refere a urna atividade verbal ou escrita 
que consiste ern urna serie de afirma~6es corn o objetivo de justificar, 
ou refutar, determinada opiniao, e persuadir uma audiencia (van Ee
rneren et al., 1987). 0 objetivo da analise da argurnenta~ao e docurnen
tar a rnaneira como afirma~6es sao estruturadas dentro de urn texto 
discursivo, e avaliar sua solidez. A analise normalrnente se centra na in
tera~o entre duas ou rnais pessoas que apresentarn argurnentos como 
parte de urna discussao ou debate, ou sobre urn texto dentro do qual a 
pessoa constr6i urn argurnento (van Eemeren et al., 1997). 

0 enfoque tradicional ve os argurnentos tanto como urn proces
so e como urn produto. 0 processo se refere a estrutura inferencial 
do argurnento: ele e urna serie de afirrna~6es usadas como proposi
~6es, junto corn outra serie de afirrna~6es usadas como justificativas 
das afirrna~6es anteriores. 0 argurnento como produto se refere a 
rnaneira como os argurnentos se tornarn parte de urna atividade 
dentro do contexto geral do discurso. As caracteristicas basicas de 
urn argurnento sao (Burleson, 1992): 

a) a existencia de urna asser~ao construfda como proposi~ao. 

b) urna estrutura organizativa ao redor da defesa da proposi~ao. 

c) urn salto inferencial no rnovirnento que vai da justificativa 
para a asser~ao. 

A teoria de argumenta~ao e Toulmin 

No passado, as teorias da argurnenta~ao focalizavarn a 16gica da 
estrutura de argurnenta~ao, e procuravarn delinear regras que expu
nharn as falacias no pensar (Benoit, 1992). A teoria do raciodnio de 
Arist6teles, por exernplo, foi urn enfoque influente na avalia~ao de 
urn argurnento a partir da perspectiva da 16gica formal. Desse ponto 
de vista, 0 argurnento e tao valido quanta e 0 raciodnio existente 
por detras dele, e existern deterrninadas regras universais que po
dern ser usadas na avalia~ao da 16gica do argurnento. 

Na era rnoderna de influencia dos rneios de cornunica~ao de 
rnassa, onde a argurnenta~ao alcan~a rnuito rnais pessoas, ern vez de 
apenas alguns privilegiados, novas teorias se desenvolverarn. Estas 
teorias se deslocararn para urna visao interacional da argurnenta~ao, 
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passando a ser seu foco o uso informal dos argumentos na fala do 
dia-a-dia e dentro de urn contexto espedfico. Urn notavel exemplo 
desse novo tipo e a teoria da argumenta~ao de Stephen Toulmin, 
que e apresentada em seu livro The Uses of Arguments ( 1958). Ela e o 
exemplo de uma teoria de l6gica informal que se adapta melhor a 
era moderna da intera~ao informal, da propaganda e da publicida
de. A enfase de Toulmin na persuasao e no convencimento sobre a 
validade formal, e seu tratamento mais funcional da linguagem, tor
naram sua teoria urn referendal muito influente para a pesquisa na 
area da argumenta~ao (Antaki, 1994). 

Toulmin propoe uma analogia entre urn argumento e urn orga
nismo, e caracteriza a ambos como tendo uma estrutura anatomica e 
fisiol6gica. A estrutura anatomica de urn argumento, do mesmo modo 
que urn organismo, pode ser representada de uma forma esquema
tica. A representa~o esquematica da estrutura do argumento e a 
base para sua avalia~ao critica e solidez (isto e, sua fun~ao psicol6gi
ca). Neste sentido, o merito de urn argumento ejulgado com funda
mento na fun~ao de suas partes inter-relacionadas, e nao com fun
damento em sua forma. 

0 argumento mais simples toma a forma de uma proposi~ao ou 
de uma conclusao precedida por fatos ( dados) que a ap6iam. Mas 
muitas vezes urn qualificador dos dados e exigido: em outras pala
vras, uma premissa que n6s usamos para defender que os dados sao 
legitimamente empregados para apoiar a proposi~ao. Esta premissa 
e chamada de garantia. Garantias sao cruciais na deterrilina~ao da 
validade do argumento, porque elas justificam explicitamente o pas
so que se deu dos dados para a proposi~ao, e descrevem o processo 
em termos de por que esse passo pode ser dado. Uma representa~ao 
grafica da estrutura do argumento e apresentada na Figura 9.1 
(adaptada de Toulmin, 1958). 

'Dodos' T o,,. modo, 'Quar'ado•', 'Propo,;,ao' 

A nao ser que 'Refutac;ao' 

Por conta do 'Apoio' 

Figura 9.1- Estrntura do argumento (adaptada de Toulmin, 1958). 
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Toulmin admite que em alguns argumentos e dificil distinguir 
entre dados e apoios, embora a distinc;ao seja crucial na analise do 
argumento. Uma maneira de distingui-los e considerar que em ge
ral os dados sao explkitos, enquanto que as garantias sao implicitas. 
Enquanto que os dados sao usados para legitimar a conclusao com 
referenda explicita aos fatos, as garantias sao usadas para legitimar 
o processo que vai dos dados a proposic;ao, e para encaminha-la de 
volta para outros passos implicados nessa legitimac;ao - passos cuja 
legitimidade e pressuposta. 

Diferentes tipos de garantias dao forc;a diferente a proposic;ao. 
As vezes ha necessidade de fazer uma referenda espedfica a forc;a 
do processo que vai dos dados a proposic;ao, atraves de uma garan
tia. Essa referencia e chamada de urn qualificador, e toma a forma 
de palavras tais como necessariamente, presumivelmente, provavel
mente, etc. 

0 processo que vai da garantia ate a proposic;ao pode muitas ve
zes ser condicional (por exemplo, a proposic;ao e provavelmente 
verdadeira a menos que ... ). Isto se refere a condic;6es sob as quais a 
garantia nao tern controle. Em tais casos, refutac;6es sao usadas 
como afirmac;6es condicionais semelhantes aos qualificadores. 

Em urn argumento mais complexo, ha necessidade de explicar 
por que a garantia usada tern poder. Nesse caso, a garantia necessita 
um apoio (ver Figura 9.1). Normalmente, apoios sao afirmac;6es ca
teg6ricas ou fatos (tais como leis), nao diferentes dos dados que con
duzem inicialmente a proposic;ao. A aparic;ao de apoios para garan
tia depende de a garantia ser aceita, ou nao, como nao tendo proble
mas. Apoios de garantia nao sao usados muitas vezes em uma discus
sao porque isso tornaria uma discussao pratica tao complexa que a 
tornaria impossivel. 

A natureza categ6rica dos apoios cria certas semelhanc;as com a 
parte dos dados do argumento. A diferenc;a entre dados e apoio e, 
em geral, que dados sao particulares, e apoio e uma premissa uni
versal. Por exemplo, onde dados tern aver com urn referendal dire
tamente relacionado com a proposic;ao, um apoio consistiria de uma 
afirmac;ao geral que se aplicaria a muitos outros casos. ( 

Na visao de Toulmin, a argumentac;ao e um ato social incluindo 
toda atividade que diz respeito a formular proposic;6es, apoia-las, 
fundamenta-las com raz6es, etc. (Toulmin et al., 1979). Por esta razao, 
ele introduz a noc;ao de campos do argumento. Ele sugere que alguns 
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aspectos do argurnento sao basicarnente os rnesrnos, apesar do con
texto ern que eles sao desenvolvidos; esses sao invariantes corn refe
rencia ao campo. Por ouro lado, alguns outros aspectos diferern de 
contexto para contexto, e como tais sao dependentes do campo. 
Exernplos de campos sao a politica, a justi~a e a arte. Cada campo 
possui seus pr6prios criterios para desenvolver e cornpreender os ar
gurnentos, corn a consequencia que discordancias entre campos sao 
diffceis de resolver, pois eles acontecern ern diferentes esferas. 

A no~ao de campos de argurnento, ou contextualiza~ao da argu
rnenta~ao, esta diretarnente ligada corn a de validade formal e o tipo 
do argurnento. Existern diferentes tipos de argurnentos, de acordo 
corn Toulrnin, e sua classifica~ao esta baseada nas diferentes quali
dades de seus cornponentes. A distin~o rnais irnportante e entre ar
gurnentos substanciais e analfticos. A diferen~a ~ que o argurnento 
analftico contern apoio para a garantia, cuja inforrna~ao autoriza, 
explfcita ou irnplicitarnente, a propria conclusao. Ern outras pala
vras, urna cornpreensao do argurnento pressupoe urna cornpreensao 
de sua legitirnidade. Neste caso, agarantia e usada na forma tradi
cional de refor~o do processo da 16gica que vai dos dados a proposi
~ao, mas sendo independente deles. 0 tfpico argurnento cientffico e 
o do tipo encontrado na 16gica, ou rnaternatica, onde a conclusao e 
necessariarnente resultado das prernissas. A avalia~ao desses argu
rnentos segue as regras da validade formal. 

Toulrnin, entretanto, afirrnou que a validade formal nao e nern 
condi~ao necessaria, nern suficiente da solidez de urn argurnento. 
Por exernplo, ern urn argurnento substancial a conclusao nao esta 
necessariarnente contida, ou irnplicada, nas prernissas, porque as 
prernissas e a conclusao podern ser de diferentes tipos 16gicos. Corn
preender a evidencia e a conclusao pode nao ajudar a cornpreender 
o processo, e desse modo garantias e apoios de outro tipo l6gico sao 
usados para fechar a lacuna de cornpreensao. Consequenternente, o 
uso de qualificadores tais como "possivelrnente", ou "corn probabili
dade", se torna inevitavel. Urn exernplo deste argurnento poderia 
incluir a conclusao sobre o passado, corn prernissas contendo dados 
sobre o presente. Neste caso, a discrepancia 16gica entre prernissas e 
conclusao s6 pode ser preenchida pela referencia ao campo espedfi
co ern que o argurnento esta se desenvolvendo. 

A teoria da argurnenta~ao de Toulrnin tern sido influente no 
campo da pesquisa sobre argurnenta~ao, na rnedida ern que significa 
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uma ruptura como rfgido sujeito da 16gica formal e oferece uma for
ma basica e flexi'vel, quase geometrica, de analise de argumentac;ao. 
Suas ideias foram exploradas em uma quantidade de estudos. Por 
exemplo, na area da argumentac;ao formal textual, Weinstein (1990) 
empregou o esquema de Toulmin para analisar a estrutura da argu
mentac;ao tfpica da ciencia. Ball (1994) usou uma adapta~ao compu
tadorizada do modelo de Toulmin para analisar argumentos de po
Htica publica. Na psicologia do desenvolvimento, de Bernardi & 
Antolini ( 1996), compararam o tipo de argumentac;ao e estrutura 
em trabalhos de escolas de diferentes graus. Putnam & Geist (1985) 
estudaram o processo de negociac;ao entre professores de escola e 
administradores, em uma escola distritallocal, a fim de examinar a 
maneira como a argumentac;ao configura os resultados. De maneira 
semelhante, Chambliss ( 1995) e Garner ( 1996) empregaram a estru
tura de Toulmin para pesquisar o efeito sobre os leitores de urn tex
to persuasivo/argumentativo sobre a Guerra do Golfo. 

0 modelo de Toulmin e uma generalizac;ao derivada de uma 
teoria desenvolvida no contexto do direito, como ele explica: 

Nos estudos que seguem, entao, a natureza do processo racional 
sera discutida com a "analogia jurisprudencial" em mente: nosso 
tema sera o prudencial, niio simplesmente do jus, porem mais usu
almente da ratio ... Nossas proposifoes extralegais devem ser justi
ficadas, ntio diante dos juizes de Sua Majestade, mas diante da 
Corte da Raztio (1958: 8). 

As proposic;6es de Toulmin, contudo, concernentes a generali
dade de seu modelo, foram questionadas por outros estudiosos da 
argumentac;ao. 0 modelo foi criticado como sendo demasiadamen
te simples para a analise de estruturas complexas que ocorrem no 
mundo concreto (Ball, 1994); e como sendo mal definido em termos 
de suas partes estruturais e seus tipos (Van Eemeren et al., 1987). 
Hample (1992) chegou ate a afirmar que o modelo nao se mostra 
verdadeiro nem para os exemplos que Toulmin apresenta em seu li
vro The Uses of Arguments. 

A flexibilidade da estrutura do argumento de Toulmin, que per
mite varias interpretac;6es dos componentes da argumentac;ao, e ou
tro problema. Por exemplo, argumentou-se que os termos "apoio" e 
"garantia" de Toulmin nao sao claramente distingufveis, e tambem 
que ele nao oferece urn modo consistente de se conseguir "dados" a 
partir da "garantia" (Hample, 1992; Van Eemeren et al., 1987). 
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Toulmin reconhece essas limita~6es no modelo. Ao empregar 
exemplos de argumentos a partir de uma area de estudo espedfica 
(direito), ele evita o problema das inconsistencias em sua defini~ao 
das partes do argumento. Apesar disso, como foi dito acima, ele in
troduz uma importante no~ao de especificidade de contexto em seu 
modelo. As inconsistencias aparentes podem ser resolvidas se al
guem leva em considera~ao a no~ao de Toulmin do contexto em que 
o argumento e empregado. Em outras palavras, o contexto ira for
necer a estrutura em que a identifica~ao dos componentes do argu
mento se torna clara (Burleson, 1992). 

Estudo de caso e defini~ao das partes do argumento 

Nesta se~ao, irei ilustrar a analise de argumenta~ao em urn estu
do de caso. 0 caso se refere a soja geneticamente modificada (GM), 
que entrou no mercado europeu ern outubro de 1996, e conduziu ao 
prirneiro debate publico na Inglaterra sobre aplica~6es da biotecno
logia rnoderna. 

Como foi discutido acirna, as defini~6es das partes do argurnento 
(dados, reivindica~6es, garantias, apoios e refuta~6es) nao sao sernpre 
claras. Os pesquisadores, usando o rnetodo de Toulrnin, achararn 
apropriado criar suas defini~oes pr6prias das partes do argurnento, 
baseadas na conceptualiza~o de Toulrnin (ver de Bernardi & Antoli
ni, 1996; Marouda, 1995; Sirnosi, 1997). Suas defini~6es dependern 
do contexto ern que a pesquisa tern Iugar (por exemplo, urna situa~ao 
organizacional ou educacional), e dos meios para descobrir a estrutu
ra da argumenta~o (por exernplo, ensaios ou entrevistas). 

No estudo do debate sobre a soja, a estrutura da argurnenta~ao 
esta localizada nos artigos de jornais. A forrnalidade do assunto e as 
for~as da argurnenta~ao permitern urna aproxirna~ao menos contro
versa corn respeito ao t6pico da defini~ao e a identifica~ao das partes 
do argurnento, pois os pr6prios atores tern toda razao de serern for
rnais e estritos no seu esquema de argurnenta~ao. Isto porque ern urn 
debate publico que envolve serios problemas, tais como saude publi
ca, grandes ganhos financeiros e ate rnesrno rela~6es internacionais 
(como foi o caso no debate sobre soja), cada participante e rnuito cui
dadoso ern articular e ernpregar apoios claros e adequados para suas 
reivindica~6es. Por isso nossas defini~6es das partes do argurnento 
dar-se-ao no contexto de urn debate social forrnalizado, que se fun
darnenta ern fatos explicitos e corn vistas a apoiar tornadas de deci-
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sao legais, nao diferentes do contexto em que Toulmin desenvolveu 
seu modelo original. 

Nossa unidade de analise e composta de textos escritos (artigos 
de jornal) que se referem explicitamente a pontos de vista, cren~as e 
convic~oes de atores no debate sobre soja. Urn ator e definido como 
qualquer parte interessada no debate que expresse uma opiniao es
truturada. Sendo que os pontos de vista dos atores estao algumas ve
zes dispersos no artigo, dependendo do espac;o disponlvel e do esti
lo jornaHstico, achamos necessario sintetizar os pontos de vista em 
urn paragrafo que foi subseqiientemente usado como a fonte para a 
desconstruc;ao da argumentac;ao. 

Alem do mais, e a luz do que foi dito acima, nos definimos as par
tes do argumento como urn ponto de referencia para o codificador 
que necessita desconstruir determinado argumento. Achamos as 
tentativas de definir as partes do argumento de de Bernardi & Anto
lini ( 1996), e de Simosi ( 1997) particularmente uteis, e as adaptamos 
para nossos pr6prios fins: 

• Proposi!;iio: uma afirmac;ao que contem estrutura e e apresenta
da como o resultado de urn argumento apoiado por fatos. Poderao 
existir numerosas proposic;oes em uma unidade de analise, mas nos
so interesse reside na proposic;ao central que e parte da estrutura da 
argumentac;ao. 

Exemplos de proposic;oes sao: 

A biotecnologia e a soluc;ao para a fome do mundo. 

Alimentos gerados geneticamente possuem efeitos imprevisiveis 
sobre a saude a Iongo termo. 

A avalia«.;ao do risco da soja geneticamente criada nao e apropriada. 

• Dados: fatos ou evidencia que estao a disposic;ao do criador do 
argumento. Os dados podem se referir a acontecimentos passados, 
ou a situac;ao, ac;ao ou opiniao atuais, mas de qualquer modo eles se 
referem a informac;ao que esta relacionada com a proposic;ao central 
do argumento. 

Exemplos de dados sao: 

0 crescimento da populac;ao e rapido e ha falta de alimento. 

Os reguladores na Comissao Europeia ja aprovaram plantac;oes 
geneticamente criadas. 

-225-



PESQUISA QUALITATIVA COM TEXTO, IMAGEM E SOM 

Noventa e tres por cento do publico respondeu sima pergunta: 
"Voce acredita que alimentos que contem alimento geneticamente 
produzido devem ser rotulados?" 

Algumas vezes os dados podem ser proposic;oes que foram vali
dadas em argumentos precedentes. Por exemplo, em argumentos 
que sao gerados a partir de uma fonte cientffica, os dados podem ser 
o resultado (proposic;ao) de urn antigo experimento cientlfico. Por 
exemplo: 

Genes estranhos podem passar as celulas intestinais (dados), por 
isso alimentos geneticamente criados podem alterar o DNA daque
les que os com em [proposic;;ao]. 

E tambem no campo do argumento cientifico que afirmac;;oes po
dem desempenhar os papeis tanto de dados, como de garantia, ao 
mesmo tempo. Isto se deve ao estilo autoritativo dos argumentos ci
entificos (Weinstein, 1990). Por exemplo: 

Os cientistas descobriram que genes estranhos em plantac;;oes 
geneticamente criadas podem se incorporar as ervas daninhas, des
se modo a soja geneticamente criada pode transmitir o gene resis
tente a peste, tambem para outras plantas (proposic;;ao). 

Neste argumento, fica daro que a prime ira afirmac;;ao e tanto a 
evidencia em que a proposic;;ao esta fundamentada, como tambem o 
apoio para a validade do processo de passagem dos dados para a 
proposic;;ao. 

• Garantia: uma premissa consistindo de razoes, autorizac;;oes e 
regras usadas para afirmar que os dados sao legitimamente utiliza
dos a fim de apoiar a proposic;ao. Ela e o passo 16gico que conduz a 
condusao, nao por meio de uma regra formal, mas pela regra da 16-
gica do argumento espedfico. 

Por exemplo: 

A avaliac;;ao do risco de alimentos geneticamente criados nao in
clui a avaliac;;ao do impacto total no meio ambiente. 

N ossa sociedade tern a habilidade de discernir entre os custos e 
os benefkios da nova tecnologia e decidir sobre isso. 

Tais afirmac;;oes incluem uma regra e urn raciodnio pessoal res
pectivamente, que sao reivindicac;;oes elas pr6prias, se vistas a partir 
do contexto do argumento, mas sao usadas para legitimac;;ao das 
conclusoes do argumento ( o porque ou por conseguinte que prece
dem a conclusao). 
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9. ANALISE ARGUMENTATIVA 

• Apoio: uma premissa que e usada como urn meio de ajudar a ga
rantia no argumento. Ele e a fonte que garante a aceitabilidade e a au
tenticidade da razao, ou regra a que a garantia se refere. Semelhante 
no estilo aos dados, ela normalmente oferece informac;ao explicita. 

Por exemplo: 

Os qufmicos desenvolveram o cloro e os ffsicos desenvolveram a 
bomba atomica 

E usado para legitimar a garantia: 

Os cientistas sao responsaveis pelas conseqiiencias de seu traba
lho e a ciencia nao e eticamente neutra. 

E tambem comum que os apoios nao sejam explicitamente colo
cados, mas que apenas a eles se aluda, ou que sejam deixados para 
serem presumidos pelo leitor do argumento (Govier, 1987). Por 
exemplo, a garantia: 

A avaliac;ao de risco de alimentos geneticamente criados nao in
clui uma avaliac;ao do impacto total no meio ambiente. 

Alude as regulamentac;oes da avaliac;ao do impacto total no meio 
ambiente que incluem artigos X, Y, etc. 

A incorporac;ao na argumentac;ao de premissas ocultas como es
tas e deixada a decisao do pesquisador e depende da necessidade 
que ele tern de incluf-las em sua analise. No nosso caso, decidimos 
incluir estas premissas ocultas em nossa representac;ao esquematica 
dos argumentos, sempre que se fazia alusao a elas, pois fazem parte 
da estrutura implfcita do argumento, e por isso auxiliam nosso es
forc;o de compreender o processo da argumentac;ao. 

• Refula{iio: uma premissa que autoriza a refutac;ao da generalida
de da garantia. Ela mostra a excec;fto da regra que e afirmada no argu
mento, ou as condic;oes sob as quais o argumento nao possui legitima
c;fto e por isso a reivindicac;ao nao se sustenta como verdadeira. 

Por exemplo: 

A reac;ao do consumidor pode minar a tendencia da biotecnologia 

e usada como uma refutac;ao da proposic;ao de que 

A tendencia da biotecnologia e inevitavel, pois ela propicia enor
mes ganhos financeiros. 

As refutac;oes nao sao usadas muitas vezes na argumentac;ao for
mal, como o foram no nosso caso, porque elas podem minar a pr6-
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pria essencia do argumento, que e persuadir 0 publico da legitimi
dade da conclusao. Esta e uma diferen~a dos exemplos de Toulmin 
sobre o direito, onde as refuta~oes contem ate mesmo premissas de 
apoio separadas, pois cada lei tern tambem regras para exce~oes. 

Do texto para Toulmin: urn exemplo 

Apresentarei agora urn exemplo de identifica~ao e decomposi
~ao dos argumentos que foram encontrados no material da midia 
impressa sobre o t6pico da soja geneticamente criada. 0 exemplo 
provem de uma carta ao editor que apareceu no Financial Times de 
27 de junho de 1996, urn pouco antes da introdu~ao da soja geneti
camente criada no mercado: 

Prezado senhor, a coluna de Henri Miller's Viewpoint ':4 esquer
da se colocando a Javor da revolUfiio agricola" contem varias afir
mafoes que merecem ser questionadas. 
I. A gerafiio de plantas e animais geneticamente modificados 
("transgenicos"), implica a integrafiio aleatoria do material gene
tico buscado no DNA do organismo hospedeiro, e por isso dificil
mente pode-se afirmar que ela seja precisa. Este procedimento re
sulta no rompimento da planta genetica do organismo com conse
qiiencias totalmente imprevisiveis a longo termo. 
2. 0 enfoque transgenico de gerar novas variedades de alimentos a 
partir das plantas e animais niio pode ser visto como uma extensiio 
natural dos metodos classicos de procriafiio, pois ele permite que as 
barreiras normais da especie sejam burladas. Deste modo, ate mes
mo as proteinas animais podem agora ser criadas em plantas. 
3. Generos alimenticios de fontes criadas geneticamente ja causa
ram problemas de saUde ( e, ao menos em um caso, fatal) devido a 
prodUfiio imprevisivel de substancias toxicas ( metabOlitos "como o 
tryptophan de bacterias criadas) e reafoes alergicas (a proteina da 
noz brasileira na soja). 
4. A maioria das plantas transgenicas (57 por cento) que estiio em 
desenvolvimento estiio sendo criadas para serem resistentes a her
bicidas que permitem o uso mais liberal de agroquimicos, e niio sua 
diminuifiio, como e afirmado. 
5. j a se descobriu que planlafoes transgenicas criadas para serem 
resistentes a herbicidas (por exemplo, batatas, sementes de colza) se 
transpolinizam com especies relacionadas de tipo selvagem, geran
do potenciais superplantas. Estes problemas ambientais ameafam 
minar louvaveis iniciativas tais como as do esquema LEAF de ge
renciamento integrado de plantafoes, no qual a maioria das ca
deias de supermercados britanicos agora se inscreveu. 
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Infelizmente, a Uniiio Europeia parece estar seguindo o exemplo 
dos Estados Unidos e estd inclinada a introduzir dezenas de dife
rentes variedades de plantas geneticamente modificadas em um fu
turo proximo, sem os exames adequados de seguranfa e sem a preo
cupafiiO com o impacto destas plantas no meio ambiente a Longo 
prazo. Alem do mais, niio lui exigencia de selo obrigat6rio de ali
mentos geneticamente criados. Seguramente, devido aos problemas 
que jd apareceram, ate mesmo precaUfiio maior e necessaria, com 
uma legislafiio mais estrita com respeito a avaliafiiO e a seguranfa 
do que sejam realmente alimentos "experimentais". 
A etique[afiio clara destes novos alimentos ira tambem garantir 
que o consumidor niio apenas tenha a escolha, mas tambim, caso 
problemas imprevistos surgirem, a fonte possa ser mais facilmente 
descoberta. Deveria ser 6bvio a necessidade de uma politica aberta 
e honesta para construir uma confianfa do consumidor com respei
to a estes produtos e assegurar um futuro economico sauddvel. 

Professor PhD. de Biologia Molecular. 

Primeiro, n6s identificamos a fonte da argumenta~ao porque e 
dada uma indica~ao dos atores no debate. E comum na tradi~ao jor
nalfstica de grandes jomais, dar uma explica~ao completa das pers
pectivas sobre urn t6pico espedfico, antes que o jomalista apresente 
as suas. Como tal, urn unico artigo pode conter diferentes fontes, para 
os diferentes argumentos. Neste caso, o autor do texto e identificado 
como urn doutor (PhD) e professor de Biologia Molecular. Por isso a 
fonte da argumenta~ao neste texto e identificada como ciencia. 

Como urn auxHio pratico de decomposi~ao do argumento, n6s 
sumarizamos a seguir os pontos principais. Isso ajuda tanto a coletar 
as partes dispersas da argumenta~ao em urn texto continuo, como 
identificar possiveis conexoes que podem nao ser tao 6bvias em uma 
primeira leitura do artigo. 

A produ~ao de alimento geneticamente criado emprega tecnicas 
aleat6rias que rompem a planta genetica de urn organismo e por 
isso ha conseqiiencias imprevisiveis a Iongo prazo. 

A engenharia genetica nao e urn processo natural, porque ela 
permite burlar as barreiras da especie transportando proteinas 
animais para plantas. 

A aprova~ao da Uniao Europeia de planta~oes geneticarriente 
modificadas nao esta baseada em exames apropriados de segu
ran~a, no que se refere aos efeitos a Iongo termo sobre a saude e 
sobre o meio ambiente, pois os generos alimentkios que provem 
·de fontes geneticamente criadas causaram problemas de saude, 
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como no caso de rea~oes alergicas ao soja com a proteina da noz 
do Brasil, e foi descoberto que planta~oes geneticamente criadas 
se trans-polinizam com especies selvagens semelhantes. 

Nos termos da representa<.;ao esquematica do argumento de Toul
min, podemos representar os argumentos acima como na Tabela 9.1. 

T abela 9.1 - Carta sobre soja GM: representac;ao dos argumentos 

Argumento I 

Dodos 

A produc;ao de alimento geneticamente 
criado usa tecnicas aleat6rias 

Garantia (pois) 

As tecnicas rompem a planta genetica do 
organismo 

Argumento II 

Garantia (pois) 

A engenharia genetica permite burlar a 
barreira da especie 

Apoio (porque) 

A engenharia genetica pode ser usada 
para lever proteinas animais para as 
plantas 

Argumento Ill 

Dodos 

A Uniao Europeia aprovou plantac;oes 
geneticamente modificadas 

Garantia (pois) 

Alimentos geneticamente criados 
causaram problemas de saude e 
plantac;oes geneticamente criadas se 
transpolinizaram com especies selvagens 

Apoio (porque) 

Soja geneticamente modificada com a 
proteina de uma noz do Brasil causou 
rea1oes alergicas 

Proposic;ao (deste modo) 

Alimentos geneticamente criados tern 
imprevisiveis consequencias a Iongo 
termo 

Proposic;ao (deste modo) 

A engenharia genetica nao e urn processo 
natural 

Proposic;ao (desse modo) 

A Uniao Europeia nco fez os exames 
adequados de seguranc;a para efeitos a 
Iongo prazo sobre a saude e o meio 
ambiente 
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9. ANALISE ARGUMENTATIVA 

Uma nota sobre a fi.dedignidade da argumenta~ao do esquema 
de codifi.ca~ao 

Discuti acima os problemas da definic;ao e, conseqiientemente, 
da identificac;ao das partes da amilise da argumentac;ao. Vimos que o 
modelo de Toulmin foi criticado por lhe faltar definic;6es claras, e 
como o conceito de "contextualizac;ao" pode ser de grande ajuda na 
superac;ao de dificuldades de identificac;ao. As definic;6es que n6s 
demos as partes do argumento foram uma tentativa de resolver os 
problemas de identificac;ao e para criar urn referencial de codifica
c;ao objetivo que pode ser usado por muitos codificadores. 

Uma medida de objetividade e a "fidedignidade intercodificado
res", pel a qual os codificadores empregam o mesmo referencial de 
codificac;ao para codificar independentemente as mesmas unidades. 
A quantia de concordancia entre eles e uma estimativa da fidedigni
dade intercodificador (ver tambem Krippendorff, 1980). Em uma 
tentativa de esclarecer o processo metodol6gico que n6s seguimos 
neste estudo, desenvolvemos urn teste de fidedignidade intercodifica
dor. A fidedignidade geral na codificac;ao de dois codificadores inde
pendentes, neste estudo, foi 0.77 (a fidedignidade para conceitos in
dividuais flutua entre 0.69 e 0.89). Este e urn resultado satisfat6rio, 
pois ele mostra uma clareza significativa na definic;ao das partes do 
material do texto que estamos usando para nossa investigac;ao. 

Alguns resultados do estudo de caso 

Tendo explicado o processo de identificac;ao e desconstruc;ao 
dos argumentos a partir de material textual com base na representa
c;ao esquematica de Toulmin, podemos agora voltar-nos para o 
exemplo de urn estudo de caso de analise da argumentac;ao. N osso 
estudo de caso, como no exemplo acima, refere-se ao debate publico 
que surgiu a partir da introduc;ao do primeiro alimento GM- a soja 
- no mercado europeu. 

A analise do debate da soja nos artigos de jornal foi parte de uma 
tese de doutorado do autor deste capitulo (Liakopoulos, 2000). 0 
primeiro nfvel de analise foi a identificac;ao da estrutura de argu
mentac;ao de cada parte interessada na controversia. Com este fim, 
identificamos artigos da mfdia que se referiam ao problema da soja, 
durante o perfodo de sua introduc;ao no mercado ( outubro de 1996 
a janeiro de 1997), e seguin do o procedimento discutido acima, des
contrufmos a argumentac;ao para cada ator principal do debate. 
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Identificamos urn total de 3 7 artigos que continham material de 
argumenta~ao. A desconstru~ao da argumenta~ao resultou em 59 
argumentos principais. Os argumentos foram entao sintetizados 
para cada ator no debate (fonte de argumenta~ao). Aqui estao al
guns resultados preliminares de tres atores no debate: industria, 
grupos ambientais e ciencia. 

Argumenlafiio da inditstria 

A sintese da argumenta~ao da industria, a partir da representa
~ao esquematica de Toulmin, e mostrada na Tabela 9.2. 

Tabela 9.2 -Argumenta~ao do industria sobre a soja GM 

Dodos 

A soja GM foi aprovada pela EU 

A populac;ao mundial est6 crescendo 

0 mundo tern falta de alimento 

Gerontic (sendo que) 

As mesmas tecnicas foram usadas por 
centenas de enos 

A soja GM foi aprovada como segura por 
fiscalizadores em todo o mundo 
A etiquetac;co implicaria que a soja GM e 
diferente 
A biotecnologia assegura plantac;oes mais 
baratas e compativeis com o meio 
ambiente 
A biotecnologia promete grandes lucros 

Apoio (porque) 

A soja GM e identica ao soja normal 

As plantac;oes GM produzem 20% mais e 
necessitam menos pesticides 

Proposi~oes (desse modo provavelmente) 

A segregac;co do soja nco e necessaria 

A soja GM nco e nova 

A soja GM e segura 
Nco e necessaria etiquetar a soja GM 
Biotecnologia e a soluc;co para a fome do 
mundo 
Biotecnologia e a chave para o 
desenvolvimento sustent6vel 
Os consumidores devem aprender mais 
sobre biotecnologia 
A tendencia de investimento no 
biotecnologia e inevit6vel 

Refuta~ao (a nao ser que) 

A reac;co dos consumidores ir6 miner a 
tendencia do biotecnologia 

Apoio (porque) 

A reac;co do consumidor se baseia no 
ignorancia e em mal-entendidos 
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9. ANALISE ARGUMENTATIVA 

Vimos que a argumenta<;ao da industria para a soja GM segue 
uma variedade de linhas paralelas. A soja GM e primeiramente vista 
como urn produto seguro e economico, e urn progresso, como a eli
rnina<_;ao da forne no rnundo. 0 apoio para essas proposi<;6es pro
vern do resultado do processo legal e dos dados de experirnentos. 0 
problema da irnagern e tarnbern reconhecido e e atribuido a igno
rancia e aos rnal-entendidos. Ainda rnais, os dados sao tarnbern usa
dos como garantias de proposi<;6es: por exernplo, o fato de que a 
soja foi aprovada pelas autoridades legais e usado como urna garan
tia devido a seus credenciais de seguran<_;a. No geral, a estrutura do 
argumento e clara, corn apoios e urna sirnplicidade que pode agra
dar ao raciodnio do senso cornurn. 

A instancia oficial reguladora para a soja GM, como representada 
no raciodnio nas partes que dizern que o Food and Drug Administration 
dos Estados Unidos aprovou a soja, e refletida nessa argurnenta<;ao. 
Ela e usada como urna garantia das proposi<;6es de sua seguran<_;a. 

A unica refuta<;ao na argurnenta<;ao da industria e a questiio da 
aceita<;ao pelo consurnidor. A industria ve clararnente a aceita<_;ao por 
parte do consurnidor como urn impedimenta a prornessa da biotec
nologia, reconhecendo, por isso, a necessidade de urna inforrna<_;ao e 
urna campanha de irnagern (na verdade, a industria de biotecnologia 
europeia lan<_;ou urna grande carnpanha de inforrna<_;ao e de irnagern). 

No que se refere a clareza da argurnenta<_;ao, sua cornpreensao e 
aceita<;ao dependern da aceita<;ao de seus pressupostos irnplicitos. 
Estes pressupostos podern ser lacunas no raciodnio dedutivo do argu
rnento (is to e, prernissas que estao faltando ), ou sirnplesrnente verda
des universais sobre a realidade do contexto particular ern que o ar
gurnento tern Iugar (Govier, 1 987). De qualquer modo, estes pressu
postos fornecern pistas irnportantes para a validade do argurnento. A 
argurnenta<_;ao da industria deixa certos fatos e garantias sern explica
<;ao, pelo fato de pressupor que o leitor esta de acordo com sua verda
de ipso facto. Estes pressupostos podern ser sintetizados como segue: 

1. 0 processo legal para a aprova<_;ao de novos alirnentos e rigo
roso e irnpecavel (pois a aprova<;ao legal e igualada, no argu
rnento, a seguran<;a do produto). 

2. A forne do rnundo e resultado da falta de alirnento (pois plan
ta<;6es rnaiores e rnais baratas, propiciadas pela biotecnologia, 
sao vistas como a solu<;ao para a forne do rnundo ). 

3. A biotecnologia e urn processo naturale benigno (pois a bio
tecnologia e vista como identica aos rnetodos de produ<_;ao tra
dicional). 
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4. Os riscos podem ser quantificados (pois a soja GM e apresen
tada como identica a soja ordinaria, porque eles sao semelhan
tes em mais de 99 por cento de sua estrutura genetica). 

A argumenlafiio da ciincia 
0 argumento da ciencia pode ser representado na Tabela 9.3. 

T a bela 9.3 - Argumento do ciencia com respeito a soja GM 

Dodos 

A produc;ao de alimento GM emprega 
hknicas aleat6rias 

Os legisladores aprovaram a soja GM 

Proposic;oo (deste modo provavelmente) 

Os alimentos GM produzem efeitos 
imprevisfveis a Iongo termo 

GM nao e urn processo natural 

Genes estranhos podem passar as celulas 0 processo de regulamentac;ao nao est6 
intestinais fazendo exames apropriados de 

seguranc;a 

As pessoas se preocupam com GM 

Garantia (pois) 

As tecnicas de GM nao sao precisas 
GM permite a passagem de prote[nas 
animais para plantas 
As plantac;oes GM j6 causaram 
problemas de saude 
Seres vivos sao muito complicados e 
imprevisfveis 
A avaliac;ao do risco de alimentos GM 
deve incluir todo o impado no meio 
ambiente 
Os cientistas sao respons6veis pelas 
consequencias de seu trabalho 

Apoio (porque) 
No natureza nao h6 transposic;ao do 
barreiro entre especies 
Um experimento com soja GM do Brasil 
com uma protefna de noz causou 
problemas de saude para pessoas com 
alergia a noz brasileira 
Os cientistas foram respons6veis por 
descobertas destrutivas, tais como o gas 
cloro e a bomba atomica 

A soja GM pode alterar o DNA dos que a 
com em 

A soja GM pode transmitir o genes 
resistente a peste OS outras plantas 

Os cientistas devem reagir as 
preocupac;oes das pessoas 
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A argumentac;ao da ciencia e bastante tecnica, como se poderia 
esperar. Ela se refere a aspectos tecnicos espedficos da soja GM, a 
seguranc;a legal dos procedimentos de exame e a pesquisa da enge
nharia genetica anterior. Ela questiona a naturalidade da tecnologia 
da modificac;ao genetica, a integridade dos procedimentos regula
dares para a aceitac;ao dos produtos da biotecnologia, e ate mesmo 
OS credenciais eticos da pesquisa cientffica. 

Bern de acordo com a argumentac;ao cientifica oficial, os dados 
sao tambem empregados como garantias das reivindicac;oes, pois eles 
as vezes constituem uma descoberta em si mesmos (ver tambem Weins
tein, 1990). Por exemplo, a descoberta de que genes estranhos sao 
transmitidos as celulas intestinais e usada tanto como dado e como 
garantia da reivindicac;ao da seguranc;a da engenharia genetica. 

A fala completa de refutac;oes e urn indicativo da natureza autori
taria do argumento cientifico. Baseada em fatos concretos, a unica 
coisa que pode desqualificar, ou trazer alguma duvida sobre a reivin
dicac;ao cientffica, e outra pesquisa sobre o assunto. Poder-se-ia, en
tao, incluir uma refutac;ao geral colocando a menos que outras pes
quisas provem que isso seja falso. 

No geral, o argumento da ciencia esta bern construfdo, com soli
do apoio que deixa muito pouco espac;o para pressupostos. 0 unico 
pressuposto geral desta argumentac;ao pode ser o de que o paradig
ma da pesquisa cientifica e objetivo e confiavel. Ainda mais, os argu
mentos atacam diretamente a linha oficial das autoridades regula
doras, especialmente as proposic;oes de que a soja GM e identica a 
soja comum e provavelmente nao produzira nenhum efeito colate
ral negativo para o consumo humano. 

0 argumento ambientalista 

A representac;ao sintetica do argumento ambientalista e apre
sentado na Tabela 9.4. 
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T a bela 9.4 - 0 argumento ambientalisto com respeito a soja GM 

Dodos 

Os consumidores querem etiqueto~ao 
(resultados de levantamento) 

A soja GM passou pelos testes de 
regulamenta~ao 

Gorontio (pois) 

GM cousou problemas de soude no 
passado 

Monsanto nao separou a soja GM 

Muitas pessoas querem etiquetar 
alimentos GM 

GM permite que protefnas animais 
passem as plantas 

Os processos reguladores testam efeitos 
de curto termo e nao de Iongo termo 

Apoio (porque) 

Urn experimento do soja GM com uma 
protefna de noz do Brasil causou 
problemas de saude para pessoas com 
alergia a noz brasileira 

Monsanto e uma companhia 
i rrespons6vel 

A natureza nao permite a transposi~ao do 
barreira do especie 

Proposi~ao (deste modo provovelmente) 

Alimentos GM colocam riscos 
desconhecidos 

E improv6vel que a soja GM seja 
etiquetada 

Deveria haver etiqueta~ao dos alimentos 
GM 

GM nao e urn procedimento natural 

0 processo de regulamenta~ao nao e 
confi6vel 

Refuto~ao (o nao ser que) 

E negado ao publico o direito de escolher 

Vemos que a argumenta~ao ambientalista se desenvolve em tres 
nfveis. Urn eo nfvel da ciencia, onde vemos a repeti~ao de alguns ar
gumentos que foram originalmente desenvolvidos pela parte cientf
fica. Por exemplo, a proposi~ao de que os alimentos GM colocam 
riscos desconhecidos, baseada no fato de que experimentos com ali
menta GM (soja) provaram que seu genes estranho produziu alergi
as em algumas pessoas, e uma clara repeti~ao do argumento cientffi
co. 0 segundo nfvel de argumenta~ao se refere as credenciais da tec
nologia como urn todo. Novamente a tecnologia e retratada como 
nao natural, e o apoio para esta reivindica~ao vern de seus procedi-
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mentos tecnicos ( o fa to de que o gene de urn animal pode ser trans
ferido para uma planta). 0 terceiro nfvel tern aver com a etica de to
madas de decisao polfticas sabre a soja GM, e especialmente com a 
questao da etiquetac;ao. A proeminencia desse argumento e tao clara 
que se poderia dizer que o argumento ambientalista esta centrado 
ao redor da etiquetac;ao de alimentos GM aprovados em geral, e da 
soja GM em particular. Ha muitas raz6es possiveis para isso. Primei
ro, a questao da etiquetac;ao esta associada a uma clara e forte atitu
de publica, pois muitos levantamentos mostraram uma impressio
nante maioria de pessoas querendo etiquetar os alimentos GM. Em 
segundo Iugar, a etiquetac;ao e urn argumento etico que vai alem dos 
impasses da argumentac;ao tecnica. Em terceiro Iugar, e urn tema 
que traz a superficie muitos outros problemas politicos pr6ximos a 
agenda ambiental (tais como a relac;ao entre a industria e os legisla
dores, e o conhecimento publico e as atitudes com respeito aos pro
cedimentos de regulamentac;ao ). 

De maneira geral, o argumento ambientalista esta construfdo in
teligentemente, com suporte apropriado para cada nivel, e com urn 
raciodnio simples. A refutac;ao e usada nao como uma negac;ao da 
garantia, mas ao contrario, como urn alerta da dimensao etica da 
questao. H<i dois pressupostos implicados no argumento que podem 
ser sintetizados como segue: 

1. A condic;ao atual das plantac;6es e natural (pais o acresci
mo de urn unico gene OS transforma em nao naturais). 

2. A utilidade de urn desenvolvimento tecnol6gico tern me
nos valor que seus aspectos eticos e de risco (pais o uso de 
soja GM nem sequer merece uma menc;ao no argumento ). 

A analise de argumenta~ao como uma forma de analise de 
conteudo · 

A analise de conteudo e urn exerdcio de reduc;ao de dados onde 
o texto e codificado em determinadas categorias. A transformac;ao 
do texto original em categorias quantificadas e feita atraves de urn 
referencial de codificac;ao que abrange todo aspecto importante do 
material de pesquisa. 0 desafio e reduzir uma grande quantidade de 
material em unidades significativas de analise, sem perder a essen
cia (conteudo, intenc;ao) do material escrito original (Bauer, cap. 8 
neste volume). Medidas de fidedignidade, tais como a fidedignida
de inter e intracodificador, foram desenvolvidas para avaliar a obje
tividade durante o processo de transformac;ao. 
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A analise de argumenta~ao pode tambem ser teorizada como 
uma forma de analise de conteudo. Ambas as analises tentam redu
zir grandes quantidades de material, captando certos aspectos im
portantes do texto e transformando-os em unidades de analise. N e
cessita-se apenas considerar as partes do argumento ( dados, propo
si~ao, garantia, apoio, refuta~o) como categorias, e a analise de 
conteudo se torna urn processo alternativo viavel. Por exemplo, urn 
exerdcio tfpico de analise de conteudo resultaria em uma tabela 
com variaveis de categoria v e de casos c: 

v1 v2 v3 v4 

c1 X X X X 

c2 X X X X 

c3 X X X X 

c4 X X X X 

N a analise de argumenta~ao a mesma tabela iria consistir das 
partes do argumento ( dados D, proposi~oes P, garantias G, apoiosA, 
e refuta~oes F) e casos c: 

c1 

c2 

c3 

c4 

D 

X 

X 

X 

X 

p 

X 

X 

X 

X 

G 

X 

X 

X 

X 

A F 

X X 

X X 

X X 

X X 

E claro que nem todas as celulas, em tais tabelas, seriam preen
chidas com dados, pois cada parte do argumento poder-se-ia relacio
nar a mais de uma das outras partes do argumento. Por exemplo, a 
tabela acima poderia parecer como a que segue: 

D p G A F 

c1 x~X~x X 

c2 X X X 

c3 X X X X 

c4 x~X X 
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Neste exemplo, os mesmos dados levam a diferentes, mas talvez 
semelhantes, proposic;6es. Por sua vez, diferentes garantias ap6iam 
uma (mica proposic;ao e assim por diante. Este e urn retrato realisti
co de uma estrutura de argumentac;ao provinda de uma grande 
quantidade de texto. Tal retrato nos permite uma descric;ao das re
lac;6es entre as categorias: por exemplo, que tipos de dados produ
zem determinadas proposic;6es e garantias, que tipo de apoios se 
adequam a certas garantias, e assim por diante. 

0 desafio e identifi.car urn processo que iria dar conta de todas as 
relac;6es entre as categorias como retratadas acima. Uma folha de da
dos comum, do tipo SPSS, nao conseguiria, na nossa opiniao, funcio
nar adequadamente, pois nao seria possivel dar conta de todas as com
binac;6es possiveis entre as categorias. Urn pacote software de analise 
de conteudo, como o ATlAS/ti, seria mais adequado, pois ele permite 
uma apresentac;ao esquematica das relac;6es das categorias. 

Virgil e urn programa de bancos de dados para informac;ao qua
litativa, nao diferente do ATLAS/ti, que e urn primeiro passo para a 
completa implementac;ao da analise da argumentac;ao como analise 
de conteudo. Ball (1994) usou o Virgil dentro do HyperCard 2.0 
para analisar argumentos de politicas den~ do modelo de Toul
min. 0 software pode analisar o enfoque esquematico de Toulmin 
com argumentos relativamente simples, permitindo a apresentac;ao 
de muitos elementos (como por exemplo as partes do argumento) 
ao mesmo tempo, e em diferentes vers6es. Na versao simples, oar
gumento e representado em uma forma concisa de acordo com ele
mentos, com a possibilidade de acrescentar notas extensas para cada 
elemento. Na forma complexa, cada elemento e referido a partes 
anteriores do texto original, contextualizando-o, deste modo, de 
acordo com a teoria de Toulmin. 

De resultados preliminares para uma analise completa 

Os resultados preliminares da analise da argumentac;ao do estu
do de caso mostrado acima constituem urn primeiro passo para uma 
melhor compreensao da estrutura do argumento em debate. A des
cric;ao do conteudo do argumento e a analise das premissas implici
tas no argumento sao apenas uma maneira de nos aproximarmos da 
questao. Outras perspectivas de onde se poderia abordar a analise 
dos argumentos sao as que se seguem. 

A completude das partes do argumento 
0 exemplo de Toulmin de urn argumento contem todas as par

tes (dados, proposic;ao, garantia, apoio, refutac;ao) dentro de urn 
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todo significativo. Em urn texto usual, nao e comum encontrar urn 
argumento "completo", pois muitas partes sao deixadas a interpre
ta~ao do leitor. Poder-se-ia argumentar que urn argumento bem-su
cedido e o que nao deixa espa~o para interpreta~ao subjetiva, mas 
ao contrario inclui todas as partes relevantes. Uma medida da "com
pletude" da argumenta~ao seria, entao, uma indica~ao da for~a do 
argumento. Tal medida poderia tomar a forma de uma comparac;ao 
entre a argumenta~ao grupal no debate, como uma fun~ao de seu 
"indice de completude" (por exemplo, o percentual de argumentos 
que contem todas as premissas necessarias, menos os argumentos que 
nao sao necessarios). 

Tipos de garantia 

A importancia da garantia na argumentac;ao e indiscutivel. Ela e 
a mais importante justificac;ao 16gica da proposic;ao. Diferenc;as na 
estrutura da argumenta~ao sao tambem refletidas nos tipos de ga
rantias. Brockriede & Ehninger (1960) oferecem tres categorias de 
argumentos, de acordo com a maneira como as garantias sao usadas: 

• Em urn argumento substantivo, a garantia nos esta diz~do 
algo sobre as relac;oes das coisas no mundo, a nosso respeito. 

• Em urn argumento motivacional, as garantias nos dizem algo 
sobre as emoc;oes, valores ou motivos que tornam a proposi~ao 
aceitavel pela pessoa a quem o argumento e dirigido. 

• No argumento autoritativo, as garantias dizem algo sobre a fi
dedignidade da fonte de onde os dados foram tornados. 

A comparac;ao entre tipos de garantia na argumentac;ao grupal 
ira fornecer uma visao melhor do emprego pretendido do argumen
to na esfera publica. 

Logos, ethos, pathos 

As palavras acima se relacionam com a ideia aristotelica de que 
existem tres qualidades principais em uma fala: logos (razao, l6gica), 
ethos (moralidade, c6digo moral, etica), e pathos (emo~ao, afeic;ao). 
Cada estrutura de argumento da especial peso a urn destes tres prin
dpios, conforme o publico alvo que ela quer influenciar. Por exem
plo, Arist6teles acreditava que a fala publica estava compelida a can
ter mais pathos, pois o componente emocional possui uma influencia 
forte nas pessoas leigas. 
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9. ANALISE ARGUMENTATIVA 

Transportando essa ideia para a analise de nossos dias, poderia
mos buscar uma compara~ao da estrutura do argumento baseada 
nestas tres caracteristicas. A cada argumento pode ser conferido urn 
valor numerico em tres escalas (logos, ethos, pathos) que, contanto que 
elas se mostrem fidedignas, podem ser usadas para compara~6es 
descritivas. 

Leitura semi6tica e analise de argumenlaflio 

E verdade, como mostrou Arist6teles, que o argumento pode 
tambem ter urn componente emotivo que funciona em urn nivel di
ferente da pura razao. Em debates que introduzem novos conceitos 
no campo publico, metaforas e imagens sao constituintes importan
tes da estrutura da argumenta~ao que funcionam ao nivel emotivo. 
A semi6tica e a ciencia da compreensao e da analise de tais conceitos 
simb6licos no discurso cotidiano. Uma combina~ao util entre semi6-
tica e analise da argumenta~ao poderia fornecer uma compreensao 
mais profunda da dinamica que afeta o desenvolvimento do discurso 
publico (Manzoli, 1997). Por exemplo, representa~6es pict6ricas (fo
tografias documentarias, desenhos, graficos, etc.) comumente usa
das em textos de mfdia podem ser analisadas como partes de uma 
estrutura do argumento (por exemplo, como garantias para a rei
vindica~ao principal). 

Passos na analise argumentativa 

1. Colete uma amostra representativa que incorpore os pontos de 
vista de todas as partes interessadas no debate. 

2. Sintetize os pontos principais em urn pacigrafo, parafraseando o 
mfnimo. 

3. Identifique as partes usando as defini~6es apresentadas e teste-as 
quanto a sua fidedignidade. 

4. Compare todas as partes do argumento em uma apresenta~ao es
quematica a fim de que elas possam ser lidas em rela~ao umas 
com as outras. 

5. Apresente uma interpreta~o em termos do contexto geral e do 
merito da completude do argumento. 
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10 
ANALISE DE DISCURSO 

Rosalind Gill 

Palavras-chave: orienta~ao da a~ao; organiza~ao ret6rica; cons
tru~ao; leitura cetica; discurso; fala/texto como circunstancial; re
flexividade. 

Ana.lise de discurso e o nome dado a uma variedade de diferen
tes enfoques no estudo de textos, desenvolvida a partir de diferentes 
tradi~oes te6ricas e diversos tratamentos em diferentes disciplinas. 
Estritamente falando, nao existe uma unica "analise de discurso", 
mas muitos estilos diferentes de analise, e todos reivindicam o 
nome. 0 que estas perspectivas partilham e uma rejei~ao da no~ao 
realista de que a linguagem e simplesmente urn meio neutro de re
fletir, ou descrever o mundo, e uma convic~ao da importancia cen
tral do discurso na constru~ao da vida social. Este capitulo discutira 
urn enfoque da analise de discurso que foi influente em campos tao 
diversos como a sociologia da ciencia, os estudos da midia, estudos 
de tecnologia, psicologia social e analise de polfticas. 

0 capitulo e dividido em quatro grandes se~oes. Na primeira, 
discuto 0 contexto intelectual do desenvolvimento da analise de dis
curso, e apresento seus prindpios centrais. Na segunda, discuto a 
pratica da analise de discurso. A terceira se~ao e urn estudo de caso 
do uso desse enfoque para analisar urn pequeno texto de urn artigo 
de jornal. Ele da uma indica~ao do tipo de material gerado pela ana
lise de discurso e apresenta elementos de compreensao aos leitores, 
para se fazer uma analise de discurso. Finalmente, este capitulo 
apresenta uma avaliac;ao da analise de discurso, enfatizando algu
mas de suas vantagens e desvantagens. 
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1 0. ANALISE DE DISCURSO 

Apresentando a analise de discurso 

Contexto intelectual 

0 crescimento extraordinariamente rapido do interesse pela 
analise de discurso, nos ultimos anos, e tanto uma consequencia, 
como uma manifesta~ao da "virada lingiiistica" que ocorreu nas ar
tes, humanidades e nas ciencias sociais. A "virada lingiiistica" foi 
precipitada por criticas ao positivismo, pelo prodigioso impacto das 
ideias estruturalistas e p6s-estruturalistas, e pelos ataques p6s-mo
dernistas a epistemologia (Burman, 1990; Gill, 1995; Parker, 1992; 
Potter, 1996a). As origens da analise de discurso a partir de crfticas a 
ciencia social tradicional significam que ela possui uma base episte
mol6gica bastante diversa de algumas outras metodologias. Isso e as 
vezes chamado de construcionismo social, construtivismo, ou sim
plesmente construcionismo. Nao ha uma defini~ao unica concorde 
desses termos, mas as caracterfsticas-chave destas perspectivas sao: 

1. A postura crftica com respeito ao conhecimento dado, 
aceito sem discussao e urn ceticismo com respeito a visao de 
que nossas observa~6es do mundo nos revelam, sem proble
mas, sua natureza autentica. 

2. 0 reconhecimento de que as maneiras como nos normal
mente compreendemos o mundo sao hist6rica e cultural
mente espedficas e relativas. 

3. A convic~ao de que o conhecimento e socialmente cons
trufdo, isto e, que nossas maneiras atuais de compreender o 
mundo sao determinadas nao pela natureza do mundo em 
si mesmo, mas pelos processos sociais. 

4. 0 compromisso de explorar as maneiras com os conheci
mentos - a constru~ao social de pessoas, fenomenos ou pro
blemas- estao ligados a a~6es/praticas (Burr, 1995). 

Uma conclusao dessa posi~ao epistemol6gica e que a analise de 
discurso nao pode ser usada para tratar os mesmos tipos de quest6es 
como os enfoques tradicionais. Ela sugere, ao inves, novas quest6es, 
ou maneiras, de reformular as antigas (ver abaixo). 

57 variedades de analise de. discurso 

Os termos "discurso" e "analise de discurso" sao muito discuti
dos. Para afirmar que determinado enfoque e urn discurso analftico, 
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alguern deve necessariarnente dizer algo rnais; nao e apenas urna 
questao de defini<_;ao, mas irnplica assurnir urna posi<_;ao dentro de 
urn conjunto de argurnentos rnuito questionado - mas irnportante. 
Ernbora existarn provavelrnente ao rnenos 57 variedades de analise 
de discurso, urn modo de conseguir dar conta das diferen<_;as entre 
elas e pensar ern tradi<_;oes te6ricas arnplas. Discutirei tres delas. 

Prirneiro, ha urna variedade de posi<_;oes conhecidas como lingiifs
t.ica crit.ica, semi6t.ica socia\ ou critica, estudos de \inguagem (Fowler et 
al., 1979; Kress & Hodge, 1979; Hodge & Kress, 1988; Fairclough, 
1989). Comparada a muitos tipos de analise de discurso, esta tradi<_;ao 
possui urna estreita associa<_;ao corn a disciplina da lingiifstica, mas seu 
cornprornisso rnais claro e corn a serni6tica e corn a analise estrutura
lista (ver Penn, cap.13 neste volume). A ideia serniol6gica central de 
que o sentido de urn terrno provern nao de algurna estrutura inerente 
da rela<_;ao entre significante e significado, mas do sistema de oposi
<_;oes ern que ele esta inserido, coloca urn desafio fundamental as dis
cussoes sabre "palavra-objeto" da linguagern, que era vista como urn 
processo de dar nome a algo. Esta questao foi desenvolvida ern recen
te trabalho lingiifstico crftico, que tern urna preocupa<_;ao explicita 
corn a rela<_;ao entre linguagern e politica. A tradi<_;ao est:i bern repre
sentada nos estudos de rnfdia, particularrnente na pesquisa sabre irn
prensa, e enfatizou - entre outras coisas - as rnaneiras como forrnas 
lingiifsticas espedficas (tais como a anula<_;ao do sujeito, passiviza<_;ao 
ou norninaliza<_;ao) podern ter efeitos drarnaticos sobre a rnapeira 
como urn acontecirnento ou fenorneno e cornpreendido. 

Urna segunda e arnpla tradi<_;ao e a que foi influenciada pela teo
ria do ato da fala, etnornetodologia e analise da conversa<_;ao (ver 
Myers, cap. 11 neste volume; Garfinkel, 1967; Sacks et al., 1974; 
Coulthard e Montgomery, 1981; Heritage, 1984; Atkinson e Herita
ge, 1984). Estas perspectivas acentuarn a orienta<_;ao funcional, ou a 
orienta<_;ao da a<_;ao, que o discurso possui. Ern vez de olhar como as 
narra<_;oes se relacionarn corn o rnundo, elas se interessararn naquilo 
que estas narra<_;oes tern como objetivo conseguir, e perscrutarn ern 
detalhe a organiza<_;ao da intera<_;ao social. 

0 terceiro conjunto de trabalho, que as vezes se identifica como 
analise de discurso, e o associado corn o p6s-estruturalisrno. P6s-es
truturalisrno rornpeu corn as vis6es realistas da linguagern e rejeitou 
a no<_;ao do sujeito unificado coerente, que foi por Iongo tempo o co
ra<_;ao da filosofia ocidental. Entre os p6s-estruturalistas, Michel 
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1 0. ANALISE DE DISCURSO 

Foucault ( 1977; 1981) e muito conhecido por caracterizar suas genea
logias da disciplina e sexualidade como amilises de discurso. Em 
contraste com a maioria da amilise de discurso, este trabalho esta in
teressado nao nos detalhes de textos falados e escritos, mas em olhar 
historicamente os discursos. 

Temas da analise de discurso 

0 enfoque que sera elaborado aqui se inspira em ideias de cada 
uma dessas tres tradic;6es delineadas acima, bern como do campo 
crescente da analise ret6rica (ver Leach, cap. 12 neste volume; Bil
lig, 1987; 1988; 1991; ver Potter & Wetherell, 1987, para uma dis
cussao mais completa das diferentes influencias sobre a analise de 
discurso). Desenvolvido inicialmente em trabalhos da sociologia do 
conhecimento cientifico e da psicologia social, ele esta agora produ
zindo analises dentro de urn conjunto diverso de campos, e constitui 
urn enfoque teoricamente coerente com a analise de fala e textos. 

E proveitoso pensar a analise de discurso como tendo quatro te
mas principais: uma preocupac;ao como discurso em si mesmo; uma 
visao da linguagem como construtiva (criadora) e construida; uma en
fase no discurso como uma forma de ac;ao; e uma convicc;ao na orga
nizac;ao ret6rica do discurso. Em primeiro Iugar, entao, ela toma o 
proprio discurso como seu t6pico. 0 termo "discurso" e empregado 
para se referir a todas as formas de fala e textos, seja quando ocorre 
naturalmente nas conversac;6es, como quando e apresentado como 
material de entrevistas, ou textos escritos de todo tipo. Os analisas 
de discurso estao interessados nos textos em si mesmos, em vez de 
considera-los como urn meio de "chegar a" alguma realidade que e 
pensada como existindo por detras do discurso- seja ela social, psi
col6gica ou material. Este enfoque separa claramente analistas de 
discurso de alguns outros cientistas sociais, cujo interesse na lingua
gem e geralmente limitado a descobrir "o que realmente aconte
ceu", ou qual e realmente a atitude de urn individuo com respeito a 
X, Y ou Z. Ao inves de ver o discurso como urn caminho para outra 
realidade, os analisas de discurso estao interessados no conteudo e 
na organizac;ao dos textos. 

0 segundo tema da analise de discurso e que a linguagem e cons
trutiva. Potter & Wetherell (1987) mostram que a metafora "constru
c;ao" realc;a tres facetas do enfoque. Primeiro, ela chama a atenc;ao 
para o fato de que o discurso e construido, ou manufaturado, a par
tir de recursos lingiiisticos preexistentes: 
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Linguagem e prdticas lingiiisticas oferecem um deposito de siste
mas de termos, Jormas de narrativas, metdforas e cilafoes, do qual 
e possivel organiwr um relato especifico (Potter et al., 1990). 

Em segundo Iugar, a metafora ilustra o fato de que a "monta
gem" de urn conjunto implica em escolha, ou selec_;ao, de urn mJ.me
ro diferente de possibilidades. E possivel descrever ate mesmo o 
mais simples dos fenomenos em uma multiplicidade de maneiras. 
Qualquer descric_;ao espedfica dependera da orientac_;ao do locutor 
ou escritor (Potter & Wetherell, 1987; Potter et al., 1990). 

Finalmente, a noc_;ao de construc.;ao enfatiza o fato de que n6s li
damos com o mundo em termos de construc_;6es, e nao de uma ma
neira mais ou menos "direta", ou imediata; em urn sentido verda
deiramente real, diferentes tipos de textos constroem nosso mun
do. 0 uso construtivo da linguagem e urn aspecto da vida social 
aceito sem discussao. 

A noc_;ao de construc.;ao marca, pois, claramente uma ruptura 
com os modelos de linguagem tradicionais "realistas", on de a lin
guagem e tomada como sen do urn meio transparente- urn caminho 
relativamente direto para as crenc_;as ou acontecimentos "reais", ou 
uma reflexao sobre a maneira como as coisas realmente sao. 

A terceira caracteristica da analise de discurso que desejo realc_;ar 
a qui e sua preocupac.;ao com a "orientac_;ao da ac_;ao", ou "orientac.;ao da 
fun~o" do discurso. Isto e, OS analistas de discurso veem todo discur
so como pratica social. A lingua gem, entao, nao e vista como urn mero 
epifenomeno, mas como uma pratica em si mesma. As pessoas em
pregam o discurso parafazer coisas- para acusar, para pedir descul
pas, para se apresentar de uma maneira aceitavel, etc. Realc_;ar isto e 
sublinhar o fato de que o discurso nao ocorre em urn vacuo social. 
Como atores sociais, nos estamos continuamente nos orientando pelo 
contexto interpretativo em que nos encontramos e construimos nosso 
discurso para nos ajustarmos a esse contexto. Isso fica muito claro em 
contextos relativamente formais, tais como hospitais e tribunais, mas 
e igualmente verdadeiro tambem para todos os outros contextos. 
Para tomar urn exemplo concreto, alguem pode dar uma explicac;ao 
diferente do que fez na noite anterior, dependendo do fato de que 
quem pergunta e sua mae, seu chefe ou seu melhor amigo. Nao se tra
ta de que alguem esta sendo deliberadamente fingido em algum des
ses casos (ao menos nao necessariamente), mas simplesmente de que 
estariamos dizendo o que parece "certo", ou o que "vern naturalmen-
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1 0. ANALISE DE DISCURSO 

te" para aquele contexto interpretativo particular. Ac;;oes ou func;;oes 
nao devem ser pensadas em termos cognitivos, por exemplo, como 
relacionadas as intenc;;oes de alguem; muitas vezes elas podem ser glo
bais ou ideol6gicas, e sao melhor pensadas como praticas culturais, do 
que como confinadas na cabe91 de alguem. Os analistas de discurso 
argumentam que todo discurso e circunstancial. 

E importante notar que a nof:;ao de "contexto interpretativo" nao 
e fechada ou mecanicista. Ele e empregado nao simplesmente para 
se referir aos amp los padimetros de uma interaf:;aO, tais como on de e 
quando ela tern lugar, e a quem a pessoa esta falando ou escrevendo, 
mas tambem para atingir caracterfsticas mais sutis da interaf:;ao, in
cluindo os tipos de af:;6es que estao sendo realizadas, e as orientac;;oes 
dos participantes. Como urn analista de discurso, a pessoa esta en
volvida simultaneamente em analisar o discurso e em analisar o con
texto interpretativo. 

Ate mesmo a descrif:;ao sonora aparentemente mais direta e neu
tra pode estar implicada em urn conjunto completo de diferentes ati
vidades, dependendo do contexto interpretativo. Tomemos a seguin

. te frase: "Meu carro quebrou". Isto soa como uma frase diretamente 
descritiva sobre urn objeto mecanico. Seu sentido, contudo, pode mu
dar dramaticamente em diferentes contextos interpretativos: 

1. Quando dito para urn amigo na safda de uma reuniao, isso 
pode ser urn pedido implkito para uma carona. 

2. Quando dito a uma pessoa que lhe vendeu o carro ha apenas 
alguns dias pode fazer parte de uma acusac;;ao ou repreensao . 

3. Quando dito para urn professor para cuja aula voce esta meia 
hora atrasado, pode se constituir em uma desculpa ou explicaf:;ao. 

E assim por diante. U rna maneira de testar nossa analise de dis
curso e olhar para a maneira como os participantes envolvidos res
pondem, e isso pode oferecer pistas analfticas valiosas. Por exemplo, 
se o vendedor de carro responde dizendo: "Bern, ele estava sem pro
blemas quando eu lho vendi", isso indica que a frase foi ouvida como 
uma acusaf:;ao - mesmo que nenhuma acusac;;ao explfcita tenha sido 
feita. Mas o contexto interpretativo nao varia simplesmente com res
peito a com quem alguem fala: pode-se falar com a mesma pessoa- e 
ate mesmo usar as mesmas palavras - e gerar muitas interpretac;;oes 
diferentes. Pensemos na maneira como a pergunta "Voce ira sair hoje 
a noite? " pode ter multiplos significados quando feita por alguem a 

-249-



PESQUISA QUALITATIVA COM TEXTO, IMAGEM E SOM 

seu namorado/a. 0 ponto central aqui e que nao existe nada "sim
ples", ou sem importancia, com respeito a lingua gem: fala e textos sao 
praticas sociais, e ate mesmo afirma~6es que parecem extremamente 
triviais, estao implicadas em varios tipos de atividades. Urn dos objeti
vos da analise de discurso e identificar as fun~6es, ou atividades, da 
fala e dos textos, e explorar como eles sao realizados. 

Isto me leva ao quarto ponto: a analise de discurso trata a fala e 
os textos como organizados retoricamente (Billig, 198 7; 1 99 1). Diferen
temente da analise da conversa~ao, a analise de discurso ve a vida so
cial como sendo caracterizada por conflitos de varios tipos. Como 
tal, grande parte do discurso esta implicada em estabelecer uma ver
sao do mundo diante de vers6es competitivas. Isto fica claro em al
guns casos- pollticos, por exemplo, estao claramente ten tan do levar 
as pessoas a aderir a suas vis6es de mundo, e publicitarios estao ten
tando nos vender seus produtos, estilos de vida e sonhos - mas e 
tambem verdade para outros discursos. A enfase na natureza ret6ri
ca dos textos dirige nossa aten~ao para as maneiras como todo dis
curso e organizado a fim de se tornar persuasivo. 

A pratica da analise de discurso 

E muito mais facil discutir os temas centrais da analise de dis
curso do que explicar como concretamente fazer para analisar tex
tos. Seria muito agradavel se fosse possfvel oferecer uma receita, ao 
estilo de manuais de cozinha, que os leitores pudessem acompa
nhar, metodicamente; mas isso e impossfvel. Em algum Iugar entre 
a "transcri~ao" e a "elabora~ao do material", a essencia do que seja 
fazer uma analise de discurso parece escapar: sempre indefinfvel, 
ela nunca pode ser captada por descri~6es de esquemas de codifi
ca~ao, hip6teses e esquemas analfticos. Contudo, exatamente por
que as habilidades dos analistas de discurso nao se prestam a des
cri~6es de procedimentos, nao ha necessidade de elas serem deli
beradamente mistificadas e colocadas acima do alcance de todos, 
com exce~ao dos entendidos. A analise de discurso e semelhante a 
muitas outras tarefas: os jornalistas, por exemplo, nao sao muito 
treinados para identificar o que faz com que urn acontecimento 
seja notfcia, mas depois de urn pequeno tempo de experiencia seu 
senso de "valor de notfcia" se to rna bern claro. N ao ha, na verdade, 
substituto para aprender fazendo. 
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1 0. ANALISE DE DISCURSO 

Fazendo perguntas diferentes 

A analise de discurso nao e urn enfoque que pode ser pego sim
plesmente da prateleira, como o substituto de uma forma mais tradi
cional de analise - por exemplo, analise de conteudo ou analise esta
tfstica de dados de questionarios. A decisao de usar analise de discur
so imp6e uma mudanc;a epistemol6gica radical. Como ja indiquei, os 
analistas de discurso nao veem os textos como veiculos para descobrir 
alguma realidade pensada como jazendo alem, ou debaixo da lingua
gem. Ao inves disso, eles estao interessados no texto em si mesmo, e 
por isso fazem perguntas diferentes. Diante da transcric;;ao de uma 
discussao entre vegetarianos, por exemplo, o analista de discurso nao 
procuraria descobrir ali por que as pessoas implicadas deixaram de 
comer carne e peixe, mas ao inves disso, estaria interessado em anali
sar como a decisao de se tornar vegetariano e legitimada pelos por
ta-vozes, ou como eles respondem a criticas potenciais, ou como eles 
formam uma auto-identidade positiva (Gill, 1996b). A possfvellista de 
perguntas e interminavel; mas, como se pode ver, elas sao bern dife
rentes das convencionais perguntas sociocientfficas. 

Transcrifiio 

A nao ser que se esteja analisando urn texto de dominio publico
por exemplo, urn artigo de jornal, urn relat6rio de uma companhia 
ou o registro de urn debate parlamentar - a primeira exigencia e 
uma transcric;;ao. Uma boa transcric;;ao deve ser urn registro tao deta
lhado quanto possivel do discurso a ser analisado. A transcric;;ao nao 
pode sintetizar a fala, nem deve ser "limpada", ou corrigida; ela 
deve registrar a fala literalmente, com todas as caracterfsticas possi
veis da fala. A produc;;ao de uma transcric;;ao consome uma enormi
dade de tempo. Mesmo que apenas as caracteristicas de maior realce 
da fala sejam anotadas- tais como a enfase e hesitac;;ao - o desenvol
vimento da transcric;;ao pode demorar ate 10 horas para cada hora 
de material gravado. Os analistas da conversac;;ao, e alguns analistas 
de discurso, afirmam que essas transcric;;6es muito detalhadas sao es
senciais, se nao se quiser perder as caracterfsticas centrais da fala. 
Urn sistema de transcric;;ao que anote a entonac;;ao, a fala sobreposta, 
respirac;;6es, etc. - como o delineado por Gail Jefferson - pode che
gar a uma proporc;;ao de tempo de 20:1 (ver cap. 11 deste volume). 
Contudo, como Jonathan Potter mostra, a produc;;ao de uma trans
cric;;ao nao deve ser pensada como urn tempo "perdido", antes que a 
analise como tal comece: 
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Muitas vezes, algumas das intuifoes analiticas mais iluminadoras 
aparecem durante a transcrifiio, porque e necessaria um engaja
mento profunda com o material para produzir uma boa transcri
flio (1996b: 136). 

Por essa razao, e sempre util produzir notas analiticas enquanto 
se esta fazendo a transcri~ao. 

Uma das coisas que impressionam mais fortemente a muitos no
vos analistas de discurso quando eles olham para- ou melhor, tern 
de prod.uzir - uma transcri~ao, e a total confusiio da fala. Aspectos da 
fala que sao tao familiares a ponto de nos muitas vezes literalmente 
nao os "ouvirmos", se tornam visfveis nas transcri~oes. Isso implica 
multiplos "remendos" na fala, mudan~as no andamento ou topico, 
pausas, sobreposi~oes, interrupc;oes e emprego livre de frases tais 
como "sabe". Na verdade, fazer analise de discurso faz com que a 
pessoa imagine 0 quanto nos habitualmente "editamos" a fala que 
nos escutamos. A segunda coisa que chama a atenc;ao e (aparente
mente de maneira contraditoria) como a fala esta em ordem. Repa
ros e mudan~as no andamento acontecem quando os locutores se 
orientam para o contexto interpretativo; sobreposic;oes e interrup
~oes sao devidas ao modo conversacional; e assim por diante (ver 
Myers, cap. 11 neste volume). 

0 espfrito da leitura citica 

Uma vez feita a transcric;ao (ou obtidos os outros dados), a anali
se pode comec;ar. 0 ponto inicial mais util e a suspensao da crenc;a 
naquilo que e tido como algo dado. Is to e semelhante a regrade pro
cedimento dos antropologos de "tornar o familiar estranho". Tal 
pratica implica em mudar a maneira como a lingua gem e vista, a fim 
de enfocar a constru~ao, organizac;ao e fun~oes do discurso, em vez 
de olhar para algo atras, ou subjacente a ele. Como Potter & Wethe
rell mostraram, o treinamento academico ensina as pessoas a ler tex
tos buscando sua essencia, mas isso e precisamente a maneira errada 
de nos aproximarmos da analise: 

Se alguem Le um artigo, ou livro, o objetivo usual e produzir uma 
sintese simples, unitdria, e ignorar a nuanfa, as contradifoes e as 
areas de imprecisiio. 0 analista de discurso, contudo, esta interes
sado no detalhe das passagens do discurso, embora fragmentadas e 
contradit6rias, e com o que e realmente dito ou escrito, niio com al
guma ideia geral que parece ser pretendida (1987: 168). 
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10. ANALISE DE DISCURSO 

Fazer analise de discurso implica questionar nossos pr6prios 
pressupostos e as maneiras como n6s habitualmente damos sentido 
as coisas. lmplica urn espirito de ceticismo, e o desenvolvimento de 
uma "mentalidade analitica" (Schenkein, 1978) que nao desaparece 
facilmente quando nao se esta sentado na frente de uma transcric;ao. 
Devemos perguntar a qualquer passagem dada: "Por que eu estou 
lendo isso dessa maneira?", "Que caracteristicas do texto produzem 
essa leitura?", "Como ele esta organizado para se tornar persuasi
vo?" e assim por diante. Na minha opiniao, a analise de discurso de
veria trazer consigo urn alerta sobre a saude, semelhante aos que sao 
colocados em comerciais de cigarros, porque fazer uma analise de 
discurso muda fundamentalmente as maneiras como n6s experien
ciamos a linguagem e as relac;oes sociais. 

Codificafiio 

A semelhanc;a dos etn6grafos, os analistas de discurso tern de 
mergulhar no material estudado. Uma boa maneira de comec;ar e 
simplesmente ler e reler as transcric;oes ate que nos familiarizemos 
com elas. Este processo e uma preliminar necessaria para a codifica
c;ao. As categorias usadas para a codificac;ao serao, obviamente, de
terminadas pelas quest6es de interesse. As vezes elas irao parecer re
lativamente simples: por exemplo, uma parte de minha analise das 
entrevistas com locutores de radio implicava o exame das explica
c;oes que eles davam para a ausencia de mulheres trabalhando no ra
dio (Gill, 1993). Acodificac;ao inicial para isto implicou exam:inar as 
transcric;oes e realc;ar, ou selecionar, todas as ocasi6es em que oslo
cutores se referiam as locutoras. Em outras ocasi6es, a codificac;ao 
pode ser muito mais difkil, eo fenomeno de interesse pode ficar cla
ro somente ap6s alguma analise inicial. Potter e Wetherell (1987) 
descrevem como em seu estudo sabre as explicac;oes que os habitan
tes bran cos da Nova Zelandia davam sabre desigualdade racial, seu 
entendimento do que deveria ser codificado mudou repetidas vezes, 
a medida que sua analise se tornava mais sofisticada. E, de fato, em 
meu proprio estudo sobre as explicac;oes sobre a ausencia de mulhe
res DJs, ficou claro que muitos outros aspectos do material de entre
vista, alem das referencias diretas sobre mulheres locutoras, foram 
relevantes a amilise: por exemplo, referencias a "qualidades" que 
"todo born DJ deve possuir" acabou mostrando canter uma quanti
dade de pressupostos ocultos sobre genera. 
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Isto vern real~ar urn ponto importante sobre codifica~ao: que, 
em suas fases iniciais, ela deve ser feita da maneira mais abrangen
te posslvel, de tal modo que todas as instancias limltrofes possam 
ser incluldas, em vez de serem deixadas fora. As pessoas usam va
rias estrategias para codificar, e cada pesquisador deve desenvol
ver a sua, mas essencialmente a codifica~ao e uma maneira de or
ganizar as categorias de interesse. Por exemplo, se n6s estamos 
interessados em examinar como as pessoas explicam sua decisao 
de se tornarem vegetarianas, en tao uma maneira de come~ar a co
dificar pode ser separar as transcri~oes em diferentes tipos de ex
plica~oes: algumas pessoas podem afirmar que elas pararam de 
comer carne devido a razoes de saude, outros podem discutir 
questoes ligadas ao bem-estar dos animais, e ainda outras podem 
possuir preocupa~oes eticas sobre o uso dos recursos globais de ali
mento e assim por diante. E importante notar que os indivlduos 
podem ser levados por diferentes explica~oes, ou combina-las, e 
que 0 interesse do analista de discurso nao e nas atitudes indivi
duais, mas na constru~ao cultural do vegetarianismo. 

Analisando o discurso 

Tendo completado a codifica~ao inicial- e com as pilhas de foto
c6pias ou de folhas de registro em seu lugar- e tempo de come~ar a 
analise como tal. Pode ser util pensar a analise como sendo construl
da em duas fases relacionadas. Primeiramente, ha uma procura por 
urn padrao nos dados. Isto vai se mostrar na forma tanto da variabili
dade (diferen~as entre as narra~oes), quanto da consistencia. Em se
gundo lugar, ha a preocupa~ao com a fun~ao, com a cria~ao de hip6-
teses tentativas sobre as fun~oes de caracterlsticas espedficas do dis
curso, e de testa-las frente aos dados (Potter & Wetherell, 1 987). E 
claro que, colocadas as coisas dessa maneira, isso parece facil, e sao 
esquecidas de horas de frustra~ao e aparentes impasses. N a pratica, 
a identifica~ao de padroes e fun~oes do discurso e muitas vezes difl
cil e leva muito tempo. 

Uma estrategia anaHtica util, sugerida por Widdicombe (1 993), e 
a de considerar as maneiras como as coisas sao ditas como sendo po
tenciais solu~oes de problemas. A tarefa do analista e identificar 
cada problema, e como o que e dito se constitui em uma solu~ao. Em 
meu estudo sobre a maneira como os locutores de radio explicavam 
0 pequeno numero de mulheres no radio, urn dos problemas discur-
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10. ANALISE DE DISCURSO 

sivos para o qual os locutores tinham de prestar aten<_;ao era o de se
rem considerados como sexistas enquanto querendo ao mesmo tem
po apresentar raz6es "legltimas" pela ausencia de mulheres. As trans
cri<_;6es estao cheias de desaprova<_;6es (Hewitt & Stokes, 1975), tais 
como "Eu nao sou sexista mas ... ", que precederam a apresenta<_;ao 
de considera<_;6es que poderiam ser facilmente consideradas sexis
tas. Ficando com nosso exemplo sabre vegetarianismo, podemos es
perar encontrar nossos locutores vegetarianos indicando uma varie
dade de crfticas potenciais- por exemplo, sentimentalismo, "corre
<_;ao polftica" e inconsistencia. 

Embora sugest6es como as de Widdicombe sejam uteis para pen
sar a analise, no final das contas nao ha como escapar do fato de que a 
analise de discurso e uma arte habilidosa, que pode ser dificil, e exige 
sempre muito trabalho. Como notaram Wetherell & Potter ( 1988), 
nao e incomum trabalhar com urn esquema analftico por varios dias, 
apenas para muda-lo, ou descarta-lo, porque a evidencia lingiilstica 
nao se ajusta adequadamente. Diferentemente de outros estilos de 
analise que suprimem a variabilidade, ou simplesmente encobrem si
tua<_;6es que nao se adaptam a hist6ria que esta sendo contada, a anali
se de discurso exige rigor, a fim de produzir urn sentido analltico dos 
textos a partir de sua confusao fragmentada e contradit6ria. 

Os analistas de discurso, ao mesmo tempo em que examinam a 
maneira como a linguagem e empregada, devem tambem estar sen
slveis aquila que nao e dito - aos silencios. Isso, por sua vez, exige 
uma consciencia aprimorada das tendencias e contextos sociais, po
liticos e culturais aos quais os textos se referem. Sem essa com preen
sao contextual mais ampla: 

n6s niio seremos capazes de ver a versiio alternativa dos aconteci
mentos, ou fenomenos que o discurso que estamos analisando pre
tendeu contrariar; niio conseguiremos perceber a ausencia (as ve
zes sistematica) de tipos particulares de explicafoes nos textos que 
estamos estudando; e niio conseguiremos reconhecer o signifzcado 
do silencio (Gill, 1 996b: 14 7). 

Contudo, dizer que a familiaridade com o contexto e vital, nao e 
sugerir que esse contexto possa ser descrito com neutralidade e sem 
problemas. Quando urn analista de discurso discute o contexto, ele 
esta tambem produzindo uma versao, construindo o contexto como 
urn objeto. Em outras palavras, a fala dos analistas de discurso nao e 
menos construlda, circunstanciada e orientada a a<_;ao que qualquer 
outra. 0 que OS analistas de discurso fazem C produzir leituras de 
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textos e contextos que estao garantidas por uma aten~ao cuidadosa 
aos detalhes, e que emprestam coerencia ao discurso em estudo. 

Estudo de caso: ''Morte do Pai" 

A fim de demonstrar OS tipos de intui~oes produzidas pela anali
se de discurso, irei apresentar uma analise preliminar de uma curta 
passagem, extraida de urn artigo de urn jornal em voga ("Morte do 
Pai" de Melanie Phillips, The Observer, 2 de novembro de 1997). 0 
artigo, que encontrei enquanto escrevia esse capitulo, e, de muitos 
modos, tipico do tipo de "reflexoes", que se encontram em jornais 
britftnicos dominicais. Relacionado com os debates sobre a atitude 
do governo Blair com respeito as maes solteiras, o artigo denuncia 
violentamente os arquitetos de uma crise que aparentemente amea
~a a sobrevivencia da paternidade, dos homens em geral, e do pro
prio futuro da "famllia tradicional". 

A curta passagem que extrai pode ser analisada de muitas ma
neiras diferentes. Meu objetivo e examinar como a natureza da ame
a~a e discursivamente construida e tornada persuasiva. Ao anali
sa-la, como veremos, quero tocar sobre outras questoes, come~ando 
com a maneira como Phillips constr6i sua propria identidade, e indo 
a frente para explorar sua caracterizac;ao do alvo de seu ataque. 0 
texto e 0 que segue: 

1. Muitas mulheres querem trabalhar, eo fazem. Este nao e urn argu-
mento 

2. para for~ar as mulheres a ficarem em casa. N em e este urn argumento 

3. para "a dominac;ao masculina". Este e urn argumento para 

4. reconhecer a necessidade de urn equilibria de responsabilidades. 

5. Este desejo de erradicar as diferen~as sexuais e de genero 

6. a fim de re-criar os homens, surge de urn tipo de feminismo 

7. que chegou ate a Inglaterra procedente da America, para se tornar a 

8. ortodoxia entre os pesquisadores da ciencia social, 

9. profissionais do setor publico e a maioria dos grupos que gostam de 
palavrorios. 

I 0. Este feminismo ve as mulheres apenas como vitimas da domina~ao 
machista. 

11. Ele defende o emprego do poder do estado para 
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1 0. ANALISE DE DISCURSO 

12. promover a independencia das mulheres das parcerias 

13. com os homens, ao menos ate que os homens tenham redefinido 
seu papel 

14. e identidade, de tal modo que eles se tornem mais parecidos com as 
mulheres. 

15. Este supremacismo feminino, em vez de ser feminismo, 

16. fundamentalmente despreza, desconfia e nao gosta dos homens. 

17. 0 supremacismo feminino colocou a propria ideia de 

18. paternidade em estado de sitio. Os homens em geral, e 

19. os pais em particular, sao cada vez mais vistos como 

20. superfluos na vida familiar. Nao. existem mais papeis 

21. centrais que somente os pais podem desempenhar. Na verdade, ele 
sustenta que 

22. a masculinidade e desnecessaria, ou indesejavel. Ele nos diz 

23. que os homens sao importantes como novos pais. Mas ele corta 

24. isso pela base ao reivindicar que a paternidade solitaria e perfeita-
mente 

25. aceitavel- e em alguns casos preferivel. 

26. A paternidade deve se tornar uma maternidade substituta, e 

27. os pais e maes devem se transformar em pais unissex. 

28. Mas a maioria dos homens e das mulheres nao quer ser pais unissex. 

29. E a razao disso e porque ha diferen~as sexualmente 

30. fundamentadas entre maes e pais. A maternidade e urn 

31. vinculo biol6gico, abastecido par hormonios e impulsos geneticos. 

32. A paternidade, par outro lado, e ate certo ponto, uma 

33. constru~ao social, mas fundada- crucialmente - em urn fato biol6-
gico. 

Construindo a identidade da escritora 

Nas primeiras poucas linhas do trecho, Phillips lanc;a o funda
mento para seu argumento, dizendo a seus leitores o que niio e: ele 
nao e urn argumento para forc;ar as mulheres a ficar em cas a. N em e 
urn argumento para a "dominac;ao do homem". Este e urn movimen
to ret6rico com urn, que tern por objetivo proteger, ou "inocular" urn 
argumento contra criticas, e oferecer uma '''leitura preferida", indi-
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cando a maneira como o argumento deve ser interpretado. Implici
ta nessas asser~oes esta a ideia de que ela nao e contra os direitos das 
mulheres, nem e ela contra o feminismo per se. Ela rejeita o extre
mismo daqueles que gostariam de for~ar as mulheres a permanecer 
em casa, e ao inves disso se apresenta como moderada e racional -
alguem que meramente apresenta urn argumento a favor do "reco
nhecimento da necessidade de urn equiHbrio de responsabilidades". 

A no~ao de "equilibrio" desempenha aqui uma fun~ao ret6rica 
consideravel. Colocado no centro de uma organizac;;ao discursiva 
que possui poucos ( ou nenhum) sentidos negativos, e us ado para 
vender tudo, desde agua engarrafada e cereais para cafe da manha, 
ate religiao e politica, "equilfbrio" possui conotac;;oes de saude, har
monia e, sobretudo, naturalidade. Do mesmo modo que "comunida
de ", ele possui sentidos positivos irresistiveis, que pod em ser mane
jados e retrabalhados em instancias de emprego especificas. Aqui a 
noc;;ao e ligada a "responsabilidades", uma palavra com ressonancias 
particulares em discussoes sobre paternidade solitaria, urn assunto 
muito empregado por politicos e jornalistas, quando falam da irres
ponsabilidade das pessoas. A ideia de urn equilfbrio de responsabili
dades carrega, pois, urn sentido de retidao moral, e, porque ela e 
virtualmente normal, e muito difkil de refutar: quem poderia criti
car "urn equilibrio de responsabilidades"? 0 caso de Phillips e refor
c;;ado ainda mais pela sugestao de que aquilo que ela esta demandan
do e unicamente urn reconhecimento da necessidade de urn equilf
brio, implicando, como e o caso, a existencia de uma necessidade 
preexistenteverdadeira, ou natural (que n6s devemos simplesmente 
nao mais negar). 

Os alvos do ataque: feminismo e .. . o supremacismo feminino 

Como vimos, Phillips e cuidadosa ao construir seu argumento, 
como sendo urn argumento que nao e diretamente antifeminista. A 
passagem de abertura do extrato pode ser lida como uma maneira 
de repudiar uma identidade hostil a independencia das mulheres. 
Nos termos de Widdicombe (1993), urn dos problemas que ela pro
cura evitar e o de ser considerada como atacando as mulheres. 
Quando ela primeiramente elabora o alvo de sua critica, torna-se 
claro por que esse repudio e necessario, pois seu alvo e precisamente 
"urn tipo de feminismo". Nao e, contudo, todo o feminismo que ela 
condena, mas urn tipo especifico que "chegou a Inglaterra vindo dos 
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10. ANALISE DE DISCURSO 

Estados Unidos". Aqui o argumento "Estados Unidos" e invocado 
para marcar um receio antigo dos britanicos contra a insidiosa ame
ricanizac;ao, mas ele se refere tambem a preocupac;6es mais recentes 
sobre a disseminac;ao da "correc;ao politica", e urn tipo particular de 
"feminismo vftima" (linhas 1 0-22), que e freqiientemente vis to como 
o acompanhando. 

Urn dos pontos basicos defendidos pela analise de discurso e que 
a descric;ao e a avaliac;ao nao sao atividades separadas. N a maio ria 
dos discursos, sao produzidas descric;6es que contem avaliac;6es. Urn 
exemplo claro disso esta na linha 15. Aqui, feminismo e reformula
do como "supremacismo feminino", uma frase que ja vern "facil
mente avaliada", rep leta com ressonancias de racismo e fascismo e 
de organizac;6es sombrias, cujo objetivo e colocar urn grupo de pes
soas acima de outras. Nao e identificado nenhum representante do 
supremacismo feminino no artigo, nem sequer e indicada alguma 
fonte de referencia das ideias supremacistas femininas. N a verdade, 
parte da forc;a ret6rica do "supremacismo feminino" e que ele evoca 
ideias de uma ameac;a arrogante, totalizante, enquanto protege 
Phillips da crftica ao negar qualquer possibilidade de crftica. 

Ortodoxia e poder de estado 

Uma pratica comum de atacar as ideias dos opositores e cha
ma-las de dogmas, ideologias ou ortodoxias. Nesse contexto, contu
do, a noc;ao de ortodoxia possui conotac;6es significativas espedficas, 
sugerindo urn conjunto de ideias que nao podem ser questionadas, 
mas devem ser aceitas e as quais se deve aderir sem pensar. Mais uma 
vez, os temores sobre a disseminac;ao da "correc;ao politica", com seu 
conhecido policiamento do pensamento e do comportamento, sao 
conjurados, com a noc;ao de que estas ideias, Ionge de serem urn pon
to de vista de uma minoria, "se tornaram a ortodoxia entre os pesqui
sadores da ciencia social, dos profissionais do setor publico e da maio
ria dos grupos que gostam de palavr6rio" (linhas 7-9). 

Dois dos tres grupos identificados por Phillips sao importantes 
por serem considerados como locais centrais de campanhas para 
uma "correc;ao politica" nos Estados Unidos, sendo ao mesmo tem
po alvos familiares da imprensa de direita- identificados como soci
alistas, ou liberais progressistas que vivem posicionados fora do 
mundo "real" dos neg6cios e do mundo empresarial. 0 climax da 
lista trfplice, "OS grupos que gostam de palavr6rio", e, retoricamente 
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falando, particularmente eficaz. Cunhado na decada de 1980, parte 
da for91 dessa categoriza~ao e sua propria falta de explicita~o. Sem 
referencias daras, e uma categoria discursiva inteiramente flexivel, 
que evoca imagens de uma elite afluente, na maior parte das vezes 
empregada na educa~o, na mfdia e nas "profissoes de bem-estar", 
cuja tagarelice dos jantares e, simultaneamente, ineficaz, mas se cons
titui na fala do establishment liberal. 

A evoca~ao das ideias supremacistas femininas, que ja se torna
ram a ortodoxia entre urn segmento importante- embora nao origi
nal- da popula~ao, contem urn sentido poderoso de amea~a. Ela 
constroi o supremacismo feminino como urn projeto poHtico, dis
tante apenas alguns momentos da tomada do "poder do estado", 
com terrfveis conseqiiencias para os pais e os homens em geral. 

A natureza da ameafa: homens e paternidade sob estado de sitio 

Ate aqui, analisei como Phillips montou uma imagem retorica 
poderosa das pessoas que ela julga responsaveis por amea~ar a 
"morte do Pai". Voltar-me-ei agora para a maneira como ela carac
teriza a natureza da propria amea~a. A primeira alusao a ameac;a 
esta nas linhas 5-7: urn "desejo de erradicar diferenc;as sexuais e de 
genero a fim de recriar os homens". Essa e uma construc;ao fascinan
te, pois ela inverte a ordem logica da maioria das argumentac;oes fe
ministas. 0 argumento de que os homens podem ter de mudar, a 
fim de se conseguir uma igualdade de genero, e urn argumento que 
seria familiar a maioria dos leitores reconhecidamente feministas. 
Phillips atribui, contudo, as supremacistas femininas outro projeto 
completamente novo - urn projeto cujo "objetivo primeiro" e 
"re-criar os homens". Em vez do desafio para que certo comporta
mento masculino se torne urn meio de se conseguir urn objetivo so
cialmente desejavel (igualdade de genero), a re-criac;ao dos homens 
e colocada como o fim em si mesma. A implicac;ao e que esse projeto 
nasceu de nada mais nobre que o odio pelos homens. Isso fica daro 
nas linhas 15-16: "Este supremacismo feminino, em vez de ser femi
nismo, fundamentalmente despreza, desconfia e nao gosta dos ho
mens". 0 uso de outra lista trfplice (mostrada por estudos de falas 
polfticas como sendo urn formato retorico altamente persuasivo, 
que se constitui em urn atrativo espedfico para o publico), combina
do como uso da aliterac;ao (em ingles: despises, distrusts and disli
kes), enfatiza o impacto da afirmativa. 
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10. ANALISE DE DISCURSO 

A natureza da amea91 aos homens e posteriormente elaborada 
nas linhas 17-25. Uma das caracterfsticas mais marcantes dessa passa
gem e sua imprecisao. Chamei a aten~o acima que a identidade de 
"supremacistas femininas" nunca ficou explfcita; a mesma falta de ex
plicita~o esta presente na discussao de Phillips sobre a natureza da 
amea91 colocada por esse grupo clandestino. Ela fala de "paternidade 
sob estado de sitio", de 'homens e pais cada vez mais vistos como su
perfluos na vida familiar", e de masculinidade retratada como sen do 
"desnecessaria e indesejavel", mas ela nao apresenta nenhum exem
plo, nem evidencia alguma dessas afirmac;6es. A forc;a de seu argu
mento permanece apenas na ret6rica. 0 significado poderoso da 
amea91 aos homens esta contido no emprego de metaforas de guerra 
("estado de sftio"), referencias a movimentos supremacistas, e uma 
linguagem que cheira a urn discurso fascista, com suas vis6es de al
guns grupos como "desnecessarios", "indesejaveis" e "superfluos". 

Nao eo caso de que Phillips esteja deliberada ou conscientemente 
brandindo urn discurso fascista- e como uma analista de discurso eu 
estou menos interessada em sua motivac;ao interna do que no efeito 
de suas construc;6es - mas trata-se do fato que talvez este seja o recur
so cultural mais poderoso acessfvel as democracias ocidentais para 
produzir ameac;a. 0 emprego de tal linguagem, para caracterizar 
cren91s feministas, nao e novo: a noc;ao de feminazis circulou nos Esta
dos U nidos por ao menos uma decada, popularizada por comentado
res de direita e humoristas vulgares como Howard Stern. Tal lingua
gem e tao poderosa em suas fantasias, que ela parece nao necessitar 
explicac;ao oujustifica~o alguma. Na verdade, parte de sua forc;a e 
sua propria imprecisao. Como mostraram outros analistas de discur
so (Drew & Holt, 1989; Edwards & Potter, 1992), quando ela e siste
rnaticamente apresentada, a irnprecisao pode se constituir em urna 
defesa ret6rica irnportante, exatarnente porque ela fornece urna bar
reira a questionarnentos irnediatos e ao infcio de refutac;6es. Ainda 
rnais, se isso falha, e questionarnentos sao feitos, os locutores podem 
negar o sentido espedfico atribuido a eles. 

A eficacia da passagem e tarnbem realc;ada pelo uso de forrnatos 
ret6ricos espedficos, tais como estruturas de contraste. Em urn dis
curso politico como esse, uma forma tipica e o contraste ret6ri
ca-realidade - quando a a¢o do oponente e cornparada desfavora
velmente com sua ret6rica, como no exemplo seguinte: "Eles dizem 
que o servic;o de saude esta seguro em suas rnaos, mas eles cortararn 
seus gastos ern 40 milh6es de reais este ano." No nosso extrato, o 
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contraste e urn pouco diferente: nas linhas 22-25, e feito urn contras
te entre o que diz o "supremacismo feminino" em algumas ocasioes, 
e como isso e "cortado pela base" pelo que diz em outras; "Ele nos 
diz que os homens sao importantes como novos pais. Mas ele corta 
isso pela base ao afirmar que a paternidade solitaria e perfeitamente 
aceitavel - e, em alguns casos, preferivel". Essa e uma forma alta
mente eficaz de ataque, porque ela sugere simultaneamente que as 
supremacistas femininas sao inconsistentes e contradit6rias, e que 
ate mesmo assen;oes aparentemente aceitaveis devem ser colocadas 
sob suspeita. Uma agenda oculta de 6dio contra os homens subjaz a 
essas afirmativas in6cuas de boas-vindas aos "novos pais". 

Indo contra a natureza 

N a parte final desse estudo de caso vou retornar o olhar para as 
linhas 5-7 e para a afirmativa de Phillips de que esse "tipo de femi
nismo" tern como objetivo "recriar os hom ens". A noc;ao de "re-cria
c;ao" desempenha aqui uma func;ao discursiva importante. A palavra 
sugere nao simplesmente urn desejo de mudar o homem, mas a vi
sao que OS homens devem ser tratados como objetos OU maquinas, 
que podem ser re-criados ou re-programados. Ela sugere urn desejo 
de intervenc;ao que e agressivo e invasivo, e que fundamentalmente 
desumaniza os homens. Uma leitura psicanaHtica pode ate mesmo 
sugerir que esta simbolicamente implkita uma castrac;ao. Ao afirmar 
que as feministas procuram recriar os homens, Phillips as apresenta 
como asperas, duras e desumanas. A noc;ao reforc;a tambem a impli
cac;iio de tendencias fascistas. No contexto da discussao do suprema
cismo, ela evoca imagens poderosas de eugenia nazista ou progra
mas de re-criac;ao humana. 

Urn novo discurso de experimentac;ao genetica e de tecnologias 
reprodutivas esta tambem presente: a frase provoca implicitamente 
temores populares sobre a variedade de tecnologias biomedicas, 
desde a clonagem, ate "bebes de proveta". Embora isso nao esteja 
colocado explicitamente no artigo, os debates sobre engenharia ge
netica - e especialmente sobre a introduc;ao da eugenia "pela porta 
dos fundos" - constitui urn recurso discursivo chave, do qual Phillips 
faz uso. Posteriormente no extrato (linhas 26-27), a ideia de substi
tuic;ao e invocada, com a sugestao de que a re-engenharia tern como 
objetivo ultimo transformar homens em mulheres (reforc;ando uma 
vez mais a descric;ao do supremacismo feminino). 
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1 0. ANALISE DE DISCURSO 

Subjacente a esse discurso esta o pressuposto de que os homens 
estao ameac;ados nao simplesmente par uma organizac;ao polftica 
normal, mas par urn movimento que procura nada mais que subver
ter a natureza. Os homens devem ser re-criados, os pais tern de se 
tornar maes: a propria natureza, como nos a conhecemos, esta sob 
ameac;a par parte dessas pessoas. A ideia de que elas estao indo con
tra a natureza se torna explfcita apenas pelo fim do extrato (linhas 
28-33). Tendo construfdo a natureza da ameac;a que confronta os 
homens, Phillips argumenta: "Mas a maioria dos homens e mulhe
res nao quer ser pais unissex". Este e urn movimento retorico razoa
velmente comum, em que o locutor, ou escritor, afirma conhecer e 
articular OS desejos de outra pessoa ou grupo. Ele e particularmente 
eficaz, na verdade, em construc;6es de crises ou ameac;as, pais ele su
p6e tambem que o grupo (nesse caso, os homens) estao em perigo 
de nao serem capazes de falar par si mesmos. Aqui, contudo, Phillips 
vai adiante explicando par que os homens e mulheres nao querem 
se tornar pais "unissex": "Isso e porque existem diferenc;as sexual
mente fundamentadas entre maes e pais" de natureza biologica, ge
netica e hormonal. 0 que as "supremacistas femininas" querem e ir 
contra essa realidade natural. Desse modo, pais, o suposto ataque 
das feministas a paternidade se constroi como urn ataque contra a 
propria natureza. 

Espero que esse breve estudo de caso tenha fornecido alguma in
dicac;ao do potencial da analise de discurso para analisar a lingua
gem e as relac;6es sociais. Em sfntese, o estudo tentou mostrar que 
ate mesmo uma curta passagem, extrafda de urn artigo de jornal, e 
uma obra retorica complexa. Nesse caso, foi mostrado como urn ar
tigo aparentemente liberal, que afirmava explicitamente que nao 
era antifeminista, se mostra fortemente ideologico, construindo 
uma sociedade em que pais, homens em geral, e na verdade a pro
pria natureza, estao encurralados pelo feminismo. 0 significado po
deroso de ameac;a, gerado par essa passagem, mostrou que ele e o 
resultado de uma ampla variedade de diferentes estrategias e for
matos retoricos. 

A avalia~ao da analise de discurso: questoes e comentarios 

Nesta sec;ao final, passarei a avaliac;ao da analise de discurso, que 
sera estruturada em termos de perguntas freqiientemente feitas, e 
suas respostas. 
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Ela produz generalizafiio empirica ampla? 

A resposta curta e nao: por exemplo, ela nao procura discutir 
questoes tais como por que algumas pessoas escolhem se tornar pais 
solteiros. A analise de discurso nao procura identificar processos 
universais e, na verdade, os analistas de discurso criticam a no<:;ao de 
que tais generaliza<:;oes sao possfveis, argumentando que o discurso 
e sempre circunstancial- construfdo a partir de recursos interpreta
tivos particulares, e tendo em mira contextos espedficos. 

E ela representativa? 

Ha ocasioes em que os analistas de discurso podem querer apre
sentar reivindica<:;oes de representatividade para suas analises. Por 
exemplo, se eu tivesse feito a necessaria pesquisa empfrica, poderia 
querer afirmar que o argumento de Phillips e representativo dos tipos 
de discursos que se encontram na literatura dos movimentos atuais 
dos hom ens ingleses (que, julgando pelo material acessfvel nos seus 
websites, parecem defender que as mulheres conseguiram domfnio 
na sociedade, e estao vitimizando os homens de diferentes modos). 

Falando de maneira geral, contudo, os analistas de discurso es
tao menos interessados no tema da representatividade do que no 
conteudo, organiza<:;ao e fun<:;oes dos textos. Embora os analistas de 
discurso nao rejeitem de modo algum a quantifica<:;ao (e na verdade 
questionem a ideia de uma distin<:;ao nftida qualidade-quantidade), 
urn pre-requisito para con tar as instancias de uma categoria particu
lar e uma explica<:;ao detalhada de como decidir se alguma coisa e, 
ou nao, uma instancia do relevante fenomeno. Isto normalmente 
mostra-se ser mais interessante e complexo do que tentativas apa
rentemente diretas de quantifica<:;ao. 

Produz ela dados que siio fidedignos e validos? 

Os analistas de discurso tern sido extremamente criticos a res
peito dos muitos metodos existentes para assegurar fidedignidade 
e validade. Na psicologia, por exemplo, muita pesquisa experi
mental e qualitativa depende da supressao da variabilidade, ou da 
marginaliza<:;ao das instancias que nao se ajustam a hist6ria que es
ta sendo contada p.elo pesquisador (ver Potter & Wetherell, 1 987). 
Os pr6prios analistas de discurso estao empenhados em produzir 
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10. ANALISE DE DISCURSO 

novos e adequados testes para assegurar validade e fidedignidade. 
Jonathan Potter ( 1996b) afirma que os analistas de discurso pod em 
fazer uso de quatro pondera~oes para avaliar a fidedignidade eva
lidade das amilises: 

1. Analise de casos desviantes: is toe, o exame de casos que parecem 
ir contra o padrao identificado. Isto pode servir para descon
firmar o padrao identificado, ou pode ajudar a acrescentar 
maior sofistica~ao a analise. 

2. Os entendimentos dos participantes: como ja assinalei anterior
mente, uma das maneiras de conferir se nossa analise se sus
tenta e examinar como OS participantes responderam. Isto e 
mais importante, e claro, em registros de intera~ao, mas mes
mo no caso de artigos de jornal, cartas e respostas, isso pode 
oferecer testes uteis. 

3. Coerencia: trabalho analftico do discurso, como a analise da 
conversa~ao, esta cada vez mais se aproveitando de intui~oes 
de trabalhos anteriores. Por exemplo, o conhecimento sobre a 
efetividade de listas triplices, estruturas de contraste, formula
~6es de casos extremos e assim por diante, se desenvolveu a 
partir de intui~oes de estudos anteriores. Como afirma Potter 
( 1996b ), ha uma convic~o de que cad a novo estudo apresenta 
uma avalia~ao sobre a adequa~o de estudos anteriores. Estes 
novos estudos emprestam coerencia, captando algo sobre o 
discurso que pode ser desenvolvido, enquanto outros prova
velmente sao ignorados. 

4. As avaliafoes dos leitores: a maneira mais importante, talvez, 
para controlar a validade do analista, e a apresenta~o dos ma
teriais que estao sendo analisados, a fim de permitir aos leito
res fazer sua propria avalia~ao e, se eles quiserem, apresentar 
interpreta~6es alternativas. Onde os editores academicos per
mitem, os analistas de discurso apresentam transcri~oes com
pletas aos leitores. Quando isso nao e possivel, passagens ex
tensas serao sempre apresentadas. N esse sentido, a analise de 
discurso e mais aberta que quase todas as outras praticas de 
pesquisa, que invariavelmente apresentam os dados "pre-teo
rizados" ou, como na pesquisa etnografica, nos pedem para fa
zer observa~6es e interpreta~6es baseados na confian~a. 
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Os analistas de discurso, como quaisquer outros pesquisadores, 
afirmam que "a validade nao e uma mercadoria que pode ser com
prada com tecnicas ... Ao contrario, validade e como a integridade, o 
carater e a qualidade, que deve ser avaliada em rela~ao a objetivos e 
circunstancias" (Brinberg & McGrath,1985: 13). Os pesquisadores 
estao iniciando a difkil tarefa de construir urn enfoque para a valida
de, que nao se apoie na retorica ou na norma da objetividade para 
suajustifica~ao (ver Henwood, 1999, para uma discussao). 

Qual e entiio 0 status de uma analise? 

Uma analise de discurso e uma leitura cuidadosa, proxima, que 
caminha entre o texto e o contexto, para examinar o conteudo, or
ganiza~ao e fi.m~oes do discurso. Os analistas de discurso tendem a 
ser pessoas muito humildes que nao gostam de afirma~oes bombas
ticas, e nunca irao argumentar que sua maneira e a unica maneira de 
ler urn texto. Em uma analise final, a analise de discurso e uma inter
prelafiio, fundamentada em uma argumenta~ao detalhada e uma 
aten~ao cuidadosa ao material que esta sendo estudado. 

E que dizer da reflexividade? 

Os crfticos da analise de discurso gostam de urn esporte que e 
uma variante da tradicional competitividade academica: o esporte 
implica em atacar o analista com urn triunfante "Ha! Te peguei!", e 
dizendo que se toda linguagem e construtiva, entao a linguagem dos 
analistas de discurso tambem o e, e que, conseqi.ientemente, suas 
analises sao meras constru~oes. Os analistas de discurso estao bern 
conscientes disso: na verdade, fomos nos que o dissemos a nossos 
criticos! Mas isso nao acaba de modo algum com a questao da analise 
do discurso. De fato, ela serve unicamente para real~r o fato inegavel 
de quea linguagem e construfda e construtiva. Nao ha nadasimples so
bre linguagem! Alguns analistas de discurso se tomaram particular
mente interessados nesse ponto reflexivo, e come~ram a fazer expe
riencias com diferentes maneiras de escrever, que fogem da autoridade 
tradicional, desencarnada, monologica dos textos academicos tradi
cionais, e sao mais divertidos e exploratorios (ver Ashmore, 1989; 
Woolgar, 1988; Gill, 1995; 1998; Potter, 1996b; Myersetal., 1995). 

-266-

Passos na ;i 

1. Formule 

2. Escolha c 

3. Transcreo 
rial dean 
necessita.J 

4. Fa~a um3 

5. Codifiquc 
ra revisar 
terios no 1 

6. Analise, a 
e b) criant 

7. Teste a fi1 
desviante! 
da): e c)~ 

8. Descreva: 

Nota· Sou 
sos sobre este a 

Referencias : 

ASHMORE,) 
fie Knowledgi 

ATKINSON,_ 
Studies in C 
Press. 

BILLIG, M. (1 
Psychology. C 

-(1988). Mel 
Explanation 
Casebook of !I 

- (1991). Irk 
bridge: Can: 



outros pesquisadores, 
...,.rt ......... ,. que pode ser com

e como a integridade, o 
em rela~ao a objetivos e 

13). Os pesquisadores 
enfoque para a valida
da objetividade para 

uma discussao ). 

de urn esporte que e 
academica: o esporte 

.. "H-"1 T .,, a. e peguet. , e 
entao a linguagem dos 

'que o dissemos a nossos 
•''t:c,ma questao da analise 

real~ o fato inegavel 
Nao ha nada simples so

se tornaram particular-
' ~ram a fazer expe

'qilefbgem da autoridade 
Rlill9•...,",.""''•· academicos tradi-

1 
(ver Ashmore, 1989; 

•·•Wih•'Myersetal., 1995). 

1 0. ANALISE DE DISCURSO 

Passos na analise de discurso 

1. Formule suas quest6es iniciais de pesquisa. 

2. Escolha os textos a serem analisados. 

3. Transcreva os textos em detalhe. Alguns textos, tais como mate
rial de arquivo, artigos de jornal, ou registros parlamentares, nao 
necessitam de transcric;;ao. 

4. Fac;;a uma leitura cetica e interrogue o texto. 

5. Codifique, tao inclusivamente quanto possfvel. Talvez voce quei
ra revisar suas quest6es de pesquisa, a medida que surgirem cri
terios no texto. 

6. Analise, a) examinando regularidade e variabilidade nos dados, 
e b) criando hip6teses tentativas. 

7. Teste a fidedignidade e a validade atraves de: a) analise de casos 
desviantes; b) compreensao dos participantes (quando apropria
da): e c) analise da coerencia. 

8. Descreva minuciosamente. 

Nota: Sou extrema mente grata a Bruna Seu por seus comentarios valio
sos sobre este capitulo. 
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ANALISE DA CONVERSA<;Ao E DA FALA 

Greg Myers 

Palavras-chave: par adjacente; turno preferencial; avaliac;ao; 
t6pico; formulac;ao; turno; expressao indexica. 

Em quase todos os projetos de pesquisa em ciencia social, o pes
quisador se defronta, a certa altura, com uma montanha de dados, 
empilhados em mesas, prateleiras e cadeiras, e espalhados em ar
quivos de armarios. Muitas vezes estes dados sao em forma de fala, 
ou escrita: fitas de audio, transcric;6es, formularios de levantamen
tos, anotac;6es de estudos de caso e anotac;6es de campo. Para a 
maioria das metodologias, o problema e reduzir estes dados brutos a 
categorias e formas que o pesquisador possa usar em uma argumen
tac;ao; os momentos reais da fala, ou as marcas na pagina, sao deixa
dos de lado. Quando os manuais de pesquisa em ciencias sociais fa
lam sobre a formulac;ao de perguntas, ou sobre a conduc;ao de entre
vistas, ou sobre o registro de interac;6es (ver, por exemplo, Robson, 
1993 ), eles estao normalmente interessados com a localizac;ao e eli
minac;ao de possiveis fontes de vieses, ou influencias, ou como tornar 
a situac;ao de pesquisa o mais possivel semelhante ao mundo real. 
Irei argumentar que e, as vezes, apropriado voltar a montanha de fa
las nos materiais da pesquisa, e trata-los como falas, olhando para 
interac;6es especificas em suas situac;6es particulares. Discutirei, pri
meiro, alguns problemas praticos; apresentarei, em seguida, urn 
curto exemplo para mostrar os tipos de caracteristicas que podem 
ser estudadas em tal analise; finalmente, levantarei algumas das 
quest6es metodol6gicas que surgem com tal enfoque de pesquisa. 

As interac;6es de pesquisa sao planejadas, em sua maioria, para 
serem padronizadas e reduzidas, seguindo o mesmo roteiro da en-

-271 ~ 



PESQUISA QUALITATJVA COM TEXTO, IMAGEM E SOM 

trevista, do questionario ou do protocolo experimental, em cada 
caso, de tal modo que o pesquisador e as circunstancias da intera\ao 
podem ser deixados de lado. Mas grande numero de pesquisadores 
nos lembra que ate mesmo esses encontros cuidadosamente planeja
dos, sao formas complexas de intera\ao social. Entrevistas, levanta
mentos e discuss6es em grupo, podem ser todas analisadas tendo 
em mente que referenciais os participantes, sujeitos da investiga\ao, 
imaginam que estao sendo aplicados, como as perguntas sao feitas e 
respondidas, e como os encontros sao come\ados e terminados (sa
bre entrevistas ver Gilbert & Mulkay, 1984; Briggs, 1986; Potter & 
Wetherell, 1987; Wooffitt, 1992; Schiffrin, 1996; sabre levanta
mentos ver Antaki & Rapley, 1996; Mainard, 1998; e sabre discus
s6es em grupo ver Kitzinger, 1994; Agar & MacDonald, 1995; Bur
gess et al., 1988). Na analise da conversa\ao, os dados de pesquisa 
nao sao considerados como tendo urn status especial que os separe 
de outra fala. 0 analista faz os mesmos tipos de perguntas que al
guem possa fazer em uma conversa\ao entre amigos a mesa de jan
tar (Tannen, 1984; Schiffrin, 1984), em entrevistas entre medicos e 
pacientes (Heat, 1986), em sess6es de urn conselheiro de orienta
\ao matrimonial (Edwards, 1997), em locu\6es de radio (Scanell, 
1991 ), ou em conversas casuais entre estudantes de gradua\ao 
(Malone, 1997). Ha uma ampla literatura sabre analise conversacio
nal: produ\6es recentes incluem Hutchby & Wooffitt (1998), Malo
ne (1997) e Psathas (1995). Mas os pesquisadores podem ter uma 
ideia melhor sabre a amplitude de aplica\6es da analise de conver
sa\ao olhando para algumas das cole\6es de estudos especfficos: 
Atkinson & Heritage (1984), Button & Lee (1987), Boden & Zim
merman (1991) e Drew & Heritage (1992). As conferencias origi
nais de Sacks na decada de 1960 e 1970 sabre conversa\ao (publi
cadas em 1992), nao sao urn texto sistematico, mas continuam sendo 
as explora\6es mais profundas e agradaveis dos problemas metodo
l6gicos implicados. Para uma analise lingiifstica da conversa\ao que 
leve a uma compreensao mais aprofundada, nao, contudo, dentro 
do modelo da analise da conversa\ao, ver Schiffrin (1994) e Eggins 
& Slade ( 1997). Muitos pesquisadores em outras areas da ciencia so
cial ignoram a literatura sabre analise da conversa\ao por que ela 
esta interessada em como os participantes organizam a intera\ao de 
momenta a momenta; ela nao parece estar interessada com estrutu
ras sociais, mudan\as, atitudes, identidades ou grupos, que sao estu
dados em outros enfoques da ciencia social. 
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11 . ANALISE DA CONVERSA<;Ao ... 

A analise da conversac;ao e muitas vezes defendida (e questionada) 
polemicamente, como uma alternativa a esses outros enfoques da 
ciencia, nao como complementar a eles. Irei argumentar aqui, po
rem, que a analise dos dados da pesquisa como fala, pode comec;ar de 
uma analise muito detalhada, para conduzir a temas sociais que inte
ressam especificamente aos pesquisadores da ciencia social ( e seus pa
trocinadores). Ela pode ser empregada para explorar os tipos de cate
gorias pressupostas pelos participantes (e nao aquelas do pesquisa
dor). Ela pode mostrar como os participantes juntam e contrastam 
atividades e atores (ligac;6es que podem ser perdidas na analise de 
conteudo ), e como eles apresentam mutuamente seus pontos de vista. 
Pode levar a mudanc;as praticas no estilo e na estrutura da entrevista, 
ou na moderac;ao de urn grupo. E ela pode ser urn passo na direc;ao de 
uma pesquisa mais reflexiva, capacitando os pesquisadores a conside
rar o tipo de situac;ao que eles criaram, a orientac;ao dos participantes 
para com ela, e seus pr6prios papeis nela como pesquisadores. 

Questoes de natureza pratica 

Vou tomar meu exemplo da transcric;ao de uma discussao feita 
como parte de urn estudo de imagens da mfdia sobre cidadania 
global. 0 estudo, "Cidadania global e o meio ambiente", foi reali
zado na Lancaster University, com meus cole!sjohn Urry (Socio
logia), Bronislaw Szerszynski e Mark Toog od (Centre for the 
Study of Environmental Change). 0 projeto nvolvia urn levanta
mento de uma difusao radiof6nica por urn p fodo de 24 horas e 
uma serie de entrevistas com profissionais dam dia, alem do grupo 
focal discutido aqui (para uma visao geral dos temas ver Szerszynski 
& Toogood, 2000). Tal estudo ofereceu oportunidades para urn 
grande numero de diferentes aproximac;6es, tais como analise de
talhada de alguns poucos textos selecionados da mfdia, uma anali
se mais extensa e focada de urn corpus representativo de textos de 
mfdia, entrevistas em profundidade com produtores ou interpre
tes desses textos, questionarios que investigavam atitudes atraves 
de escalas ou exerdcios com o objetivo de estimular alguns aspec
tos de recepc;ao e de resposta a mfdia. Decidimos juntar as respos
tas dadas a algumas das imagens que n6s tinhamos coletado em
pregando grupos focais, isto e, grupos de discussao, liderados por 
urn moderador, seguindo urn t6pico guia, com participantes esco
lhidos de acordo com criterios especificos. 
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Havia determinado numero de orienta~6es introdut6rias para a 
condu~ao dos grupos focais, tais como as de Morgan ( 1988), Krue
ger (1994) e Stewart & Shamdasani (1990). Mas ha ainda relativa
mente poucos estudos que lidam com os detalhes da intera~ao, entre 
eles Kitzinger (1995), Agar & MacDonald (1996), Myers (1998), Wil
kinson (1998), Puchta & Popper (1999) e a cole~ao editada por Bar
bour & Kitzinger ( 1999). Os grupos focais produzem uma grande 
quantidade de dados; as transcri~6es de nossos oito grupos focais, 
tendo cada urn deles se encontrado duas vezes, chegam juntos a 
soma de 320.000 palavras, ou mais extensas que tres monografias 
academicas. U m modo de lidar com tal quanti dade de dados e usar 
as transcri~6es como dados brutos, codificando as transcri~6es de 
acordo com as categorias deduzidas a partir de nosso referencial 
te6rico, por exemplo, identificando diferentes tipos de atores, a~6es 
e identifica~ao (para exemplos deste tipo de analise de conteudo 
com dados semelhantes ver Myers & Machaghten, 1998; Macnagh
ten & Urry, 1998; Hinchcliffe, 1996). Tais analises podem ser auxili
adas por urn software qualitativo (Catterall & Maclaran, 1977); no 
nosso projeto, estamos usando ATLAS. Mas aqui irei delinear urn 
enfoque que tenta come~ar mostrando, a partir da evidencia possi
vel, como o gerenciamento ordenado da intera~ao foi feito pelos 
pr6prios participantes. A fundamenta~ao para esse enfoque e que o 
analista procura a interpreta~ao de urn turno (a fala de urn~ pessoa 
do come~o ao fim), examinando como outro participante r~ponde 
no turno seguinte; a chave da organiza~ao espacial esta nas r~a~6es 
entre os turnos adjacentes, e nao nos pressupostos sobre est turas 
subjacentes mais amplas (como na analise de discurso). Este en oque 
exige uma aten~ao cuidadosa de como cada fala foi exatamente fei
ta, especialmente em quest6es de tempo, tais como pausas, sobrepo
si~6es e interrup~6es. 

Devido ao fato de que a analise da conversa~ao s6 pode ser feita 
com transcri~6es muito detalhadas (e o ideal seria o acesso as fitas 
originais), precisamos levar em conta alguns t6picos praticos desde 
o come~o. 

Planejamento: o t6pico guia, ou a folha de entrevista, devegaran
tir uma grava~ao clara. Por exemplo, no caso que vou apresentar, a 
separa~ao de urn grupo em dois, durante uma parte da sessao, signi
ficou que as discuss6es dentro dos dois grupos se perderam em uma 
confusao; nas sess6es posteriores, n6s tivemos o grupo inteiro traba
lhando junto, e desse modo havera uma linha central de conversa-
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11 . ANALISE DA CONVERSA<;Ao ... 

<:;ao. Para as entrevistas, a folha necessita propiciar algumas idas ere
tornos nao controlados, e nao ser apenas uma serie de quest6es e 
respostas como urn tipo de levantamento, a fim de que possa ser de 
algum modo util a analise da conversa<:;ao. 

Registro: a grava<:;ao deve ser suficientemente clara para permitir 
uma boa transcri<:;ao, se possivel com microfones estereos (verifica
mos tambem que microfones de mesa, em dois gravadores separa
dos, podem contribuir para se poder fazer urn born controle). Locais 
ruidosos, como bares, ou mesmo comjanelas abertas para a rua, po
dem deixar algumas passagens cruciais obscuras. Isso nao tern im
portancia quando o analista esta apenas tentando entender o ponto 
principal da sessao, ou para algumas ilustra<:;6es; mas pode ser muito 
frustrante quando alguma fala espedfica e potencialmente impor
tante, e quando falas colaterais, ou sobrepostas, podem ser particu
larmente interessantes. A grava<:;ao em video pode ser util (ver He
ath, 1986), mas e tambem muito mais invasi~. 

Transcrifiio: e muito discutida entre lingii tas e outros pesquisa
dores em ciencia social; na opiniao de Elinor hs (1979), e impor
tante tratar a "transcri<:;ao como teoria". Uma b a visao geral, com 
referencias, e a de Cook (1995). Uma defesa em favor de transcri
<:;6es detalhadas empregadas na analise de conversa<:;ao esta em 
Sharrock & Anderson (1987); ver Atkinson & Heritage (1984) para 
uma mais ou menos extensa lista de simbolos-padrao para analise de 
conversa<:;ao. A transcri<:;ao completa de uma analise de conversa<:;ao 
pode incluir climax, sonoridade, ritmo, respira<:;6es audiveis e cro
nometragem, bern como o que apresento aqui. Muitas pessoas queja 
transcreveram falas, trabalhando como secretarios(as), poderao ser 
solicitadas a fornecer uma versao mais limpa do que e dito, revisan
do automaticamente repeti<:;6es, sobreposi<:;6es e cortes na fluencia, 
e editando o que foi dito em frases coerentemente pontuadas. Se al
guem quiser algo mais, deve dizer a eles e treina-los para isso. Cada 
urn dos simbolos que esta em meu apendice, e necessaria para meu 
exemplo espedfico, como fim de garantir caracteristicas que podem 
ser essenciais a interpreta<:;ao desta passagem. Urn projeto de analise 
de conversa<:;ao necessita ser planejado desde o inicio, reservando 
uma grande quantidade de tempo para a transcri<:;ao: Potter & 
Wetherell (1987) calculam em cerca de 20 horas de transcri<:;ao para 
cada hora de grava<:;ao, em contraposi<:;ao a cerca de quatro horas 
para uma hora de grava<_;ao de uma transcri<:;ao mais simples. No 
nosso caso, instruimos aos que transcreviam que queriamos toda pa-
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lavra transcrita, mesmo que ela nao fosse parte de uma frase inteira. 
Ate mesmo a simples conferencia dessa transcri~ao ja preparada, 
para torna-la suficientemente apropriada para nossos objetivos, de
morou cerca de 5 horas, para cada hora de grava~ao. 0 analista 
pode, entao, voltar as fitas e enriquecer essa transcri~ao como for ne
cessaria. Esse enriquecimento, contudo, nao e uma questao de deta
lhe lingiifstico; sempre tive minha interpreta~ao mudada de algum 
modo, quando eu transcrevia mais acuradamente. 

Atribuir;oes: OS que transcrevem podem nao atribuir turnos a par
ticipantes especfficos nos grupos de discussao; a atribui~ao pode ser 
muito dificil e acrescentar urn tempo extra a transcri~ao. Mas para 
os prop6sitos descritos aqui, e crucial sermos capazes de~dizer quem 
disse o que. Por outro lado, como meu colega Bronislaw zerszynski 
mostra, urn analista pode tomar tres exemplos de afirma 6es seme
lhantes, para mostrar urn amplo consenso, quando de fat pode ter 
acontecido que tenha sido a mesma pessoa que falou tres v zes. Ain
da mais, pode-se nao conseguir reconhecer uma continuidade, quan
do urn participante faz uma afirma~ao clara, e vai em frente, colo
cando aquilo que parecem sentimentos totalmente diferentes na pa
gina seguinte. 

Analise: do mesmo modo que com a transcri~ao, a analise prova
velmente tomara muito mais tempo e, conseqiientemente, sera me
nos extensa. Algumas caracterfsticas relevantes pod em ser encontra
das atraves de uma busca automatica no computador, mas como vou 
mostrar na se~ao seguinte, nao ha substituto para uma leitura aten
ta, preferivelmente junto com a escuta da fita, como primeiro pas$0 
para a analise. 

Relat6rio: a forma ideal de relat6rio seria mostrar se~6es da fita 
para demonstrar nossa argumenta<;ao. Mas sendo que a maioria dos 
relat6rios vai ser impressa, como este, a intera<;ao deve ser normal
mente representada por sfmbolos impressos, como farei no meu 
exemplo. Transcri<;6es detalhadas podem ser desconcertantes para 
leitores acostumados aver a fala representada na forma clara de jor
nais e pe<;as de teatro ( e podem ser especialmente decepcionantes se 
os pr6prios participantes das discuss6es as lerem). Elas ocupam tam
bern muito espa<;o (como minha transcri<;ao ocupa aqui) e existe 
sempre a tenta<;ao de querer incluir mais e mais. Os argumentos, na 
analise de conversa<;ao sao, em geral, feitos atraves da compara<;ao 
de muitos extratos curtos, muito detalhados; estes tambem ocupam 
espa<;o e exigem muita aten<;ao. 
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>Sse parte de uma frase inteira. 
essa transcri~ao ja preparada, 
iada para nossos objetivos, de
bora de grava~ao. 0 analista 
~ essa transcri~ao como for ne
lo, nao e uma questao de deta
terpreta~ao mudada de algum 
nradamente. 

dem nao atribuir turnos a par
liscussao; a atribui~ao pode ser 
I extra a transcri~ao. Mas para 
sermos capazes de dizer quem 
~ colega Bronislaw Szerszynski 
~emplos de afirma~6es seme
enso, quando de fato pode ter 
essoa que falou tres vezes. Ain
lecer uma continuidade, quan
io clara, e vai em frente, colo
>S totalmente diferentes na pa-

a transcri~ao, a analise prova
~. conseqiientemente, sera me
devantes podem ser encontra
lo computador, mas como vou 
>stituto para uma leitura aten
il da fita, como primeiro passo 

io seria mostrar se~6es da fita 
,_ ~las sendo que a maioria dos 
, a intera~ao deve ser normal
[}pressos, como farei no meu 
dem ser desconcertantes para 
sentada na forma clara de jor
~cialmente decepcionantes se 
~s as lerem). Elas ocupam tam
nscri~ao ocupa aqui) e existe 
lais e mais. Os argumentos, na 
feitos atraves da compara~ao 

lhados; estes tambem ocupam 

11 . ANALISE DA CONVERSA<;AO ... 

Pode parecer que estas dificuldades sejam todas uma conseqiH~n
cia da tecnologia da escrita, que serao algum dia superadas pela gra
va~ao em video, pelo reconhecimento da voz, estocagem multimidia 
e bancos de dados sofisticados de hipertextos. Certamente sempre 
havera algo mais que poderia ser incluido na transcri~ao; muitos 
pesquisadores fizeram experiencias com a codifica~ao nao-verbal de 
elementos da comunica~ao (ver, por exemplo, Heath, 1986; Avery & 
Antaki, 1997). Mas a tecnologia nao ira superar a necessidade de o 
pesquisador fazer escolhas do que e relevante, e como mostram ou
tros capitulos desta cole~ao, decis6es praticas na metodologia da 
pesquisa estao estreitamente ligadas a pressupostos te6ricos sobre 
que tipos de entidades e fenomenos a ciencia social pode investigar. 

Umexemplo 

Meu exemplo e a segunda de uma serie de sess6es de duas horas, 
com pessoas de uma pequena cidade em Lancashire; todas as pes
soas tern mais de 60 anos e tinham viajado ao exterior no ano anteri
or. No inicio dessa sessao, elas discutiram exemplos trazidos da lei
tura de jornais e da assistencia a televisao, de a~6es realizadas por se 
sentirem responsaveis pelos seres humanos, ou pelo planeta terra 
em geraL Fizeram entao urn exerdcio em que selecionaram, do 
chao, varias fotografias de pessoas e atividades apresentadas na mi
dia, que n6s tinhamos coletado das revistas. Urn grupo criou uma ca
tegoria que incluia fotografias de Nelson Mandela, Madre Teresa, 
Principe Charles, urn soldado da ONU e urn manifestante seguran
do urn cartaz contra a exporta~ao de animais vivos. 0 outro grupo 
criou uma categoria que consistia em uma fotografia de uma mani
festa~ao de rua e uma fotografia de Swampy, urn manifestante de 
rua, que os jornais tomaram como emblematico do movimento. 0 
moderador ia acompanhando e questionando suas categorias, per
guntando as pessoas do primeiro grupo onde elas teriam colocado 
as varias fotografias do outro grupo; ele ja tinha decidido que eles 
iriam incluir uma fotografia do barco Green peace em uma categoria 
que eles denominaram "pessoas que se interessam", e esta agora 
perguntando o que eles fariam com os manifestantes de rua. 

MOD posso retornar ao que Dennis estava dizendo sobre = =eu es
tava interessado em seu= = eu nao tinha . urn investigado 
muito o que voce pensou sobre essas demonstra~6es mas voce 
disse que voce nao teria problema colocando essas pessoas 
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que protestam exporta<;6es de animais vivos dentro com Ma
dre Teresa e urn ONU como como tentando fazer algo para 
corngtr= 

F 1 =do seu modo I seu modo 

MOD /urn e e esse o modo como voces pensam sobre esse. protesto 
parece urn protesto sobre estradas/ 

Fl /[eu realmente nao sei] 

F2 Nao eu nao 

MOD e Swampy e Greenpeace. 

Fl oh Swampy 

MOD voce esta dizendo que . porque eles nao ficam indiferentes 
(2.0) voce urn. voce pensa que eles estao fazendo alguma coi
sa boa 

Ml Sim 

M2 Eu OS vejo como completamente diferentes e isso 0 que voce 
esta dizendo 

MOD voce ve aqueles 

M2 eu os vejo como sendo uma praga no mundo 

MOD OK entao/ 

M2 /essas pessoas . elas deveriam ser presas 

MOD urn ponto de vista e/que ao menos eles nao sao indiferentes 

F3 /voce nao acha que eles sao 

M2 Eu penso que eles deveriam ser presos/ 

F3 

M2 

F3 

M3 

F3 

M2 

/quem sao eles 

eles causam mais dana eles causam mais prejufzo/ 

no fim do aeroporto . a pista do aeroporto 

oh sao eles 

/quem sao eles 

eles causam mais dinheiro e eles nunca mudam nada de qual
quer modo isso e feito e isso custa milh6es e milh6es de libras 
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animais vivos dentro com Ma
:omo tentando fazer algo para 

!s pensam sobre esse. protesto 
iidas/ 

![ eu realmente nao sei] 

Je eles nao ficam indiferentes 
eles estao fazendo alguma coi-

tte diferentes e isso 0 que voce 

e1ga no mundo 

evenam ser presas 

~nos eles nao sao indiferentes 

tcha que eles sao 

:r presos/ 

/quem sao eles 

Lisam mais prejufzo/ 

/quem sao eles 

lo aeroporto 

~s nunca mudam nada de qual
ISta milh6es e milh6es de libras 

11 . ANALISE DA CONVERSA<;AO ... 

para que isso aconte<_;a entao, essas pessoas sao transgressores 
e criminosos I 

M3 /voce sabe . no jornal . voce esta certo [fala o 
nome de M2] estava no jornal onde eles prejudicaram mais 
arvores . que os tratores I fizeram . construindo para eles casas 
e cmsas 

M 1 /sim mas esse senhor ele agora mesmo esse senhor agora mes
mo disse . voce nao tern . ira acontecer de qualquer modo = 

M2 =is so ia acontecer de qualquer modo 

Fl SliD 

Ml 

M3 

M2 

Fl 

M2 

isso e apatia 

claro que ira 

possivelmente e . mas voce conhece algum I lugar 

I bern eles eles co
locam vidas em risco, nao?, onde eles construfram tuneis e es
sas cotsas 

onde eles impediram que isso acontecesse 

MOD a respeito do que. Voce colocou exporta<_;6es de animais vivos 
em uma categoria diferente dessa 

Urn apendice discute alguns dos sfmbolos da transcri<_;ao usados aqui. 

Algumas caracteristicas para analise 

Nao ha uma listagem simples de que caracteristicas podem ser 
relevantes na analise de conversa<_;ao, como poderia existir em al
guns enfoques da analise de discurso; estudos previos trabalharam 
com tudo, desde "oh" ate risos, para avalia<_;6es de conclus6es de fa
las telefOnicas. Mas alguns poucos comentarios a partir do exemplo 
acima podem sugerir possfveis pontos para se come<_;ar: sequencia, 
t6pico, formula<_;ao e indexa<_;ao. 

Sequencia e preferencia 

A analise de conversa<_;ao come<_;a com a sequencia turno a turno 
da fala, examinando como os participantes decidem quem vai falar 
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em seguida e como cada turno se relaciona com o anterior. Estudos 
identificaram varios tipos diferentes de pares adjacentes - padr6es re
gulares de sequencia na fala comum, tais como pergunta e resposta 
ou convite para que se responda. U rna dessas seqiiencias regulares e 
a maneira como uma coloca<_;;ao que implica valor, ou uma avaliafiio, 
e seguida por outra; 0 que e previsivel e que a segunda avalia<;;ao sera 
colocada em uma forma que soa como uma concordancia, ou mesmo 
urn refor<;;o da avalia<_;;ao; ou se o turno e uma discordancia, isso vai 
mostrar sinais de modifica<_;;ao, prefacio ou demora. Em termos ana
lfticos de conversa<;;ao, existe uma preferencia para acordo em segun
das avalia<;;6es (Pomerantz, 1984). 

Uma analise que contemple essas avalia<;;6es, comparando-as 
com o que alguem espera de uma fala co mum, pode ser util em mos
trar se os participantes se apresentam como discordando (e nao ape
nas se o analista pensa que eles discordam). Diferentemente dos 
participantes em uma fala normal, os participantes de urn grupo fo
cal podem dirigir afirma<;;6es, das quais outros podem discordar, ao 
moderador, de tal modo que elas nao vao provocar uma resposta da 
parte de outros participantes. Por exemplo, o primeiro comentario 
de M2, no nosso caso e dirigido ao moderador: 

M2 Eu OS vejo como completamente diferentes e isso voce esta dizendo 

M 1 discorda en tao dele para se dirigir novamente ao madera
dar: 

M 1 Sim, mas esse senhor agora mesmo 

Apenas entao ele se dirige ao outro participante, M2, com uma 
pergunta com sufixo repetitivo (tag question): "nao tern voce": 

M 1 esse senhor agora mesmo disse . nao tern voce . is so ira acontecer 

M2 come<;;a sua resposta com uma concessao: 

M2 possivelmente e . mas voce conhece algum Iugar onde eles impedi
ram que isso acontecesse 

F1 parece estar concordando, mas ela come<;;a seu turno 

F 1 bern eles colocaram vidas em risco 

com "bern", que tipicamente assinala urn turno preterido, no nosso 
caso uma possivel falta de concordancia, ou diferen<;;a (e de fato ela 
continua, mais tarde na transcri<;;ao, a defender os manifestantes). 
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lciona com o anterior. Estudos 
fe pares adjacentes - padroes re
tais como pergunta e resposta 
a dessas seqi.iencias regulares e 
nplica valor, ou uma avaliafiio, 
e que a segunda avaliac:;:ao sera 

1 uma concord;incia, ou mesmo 
lO e uma discordancia, isso vai 
io ou demora. Em termos ana-
r. - . n-e11cza para acordo em segun-

:ts avaliac:;:oes, comparando-as 
to mum, pode ser util em mas
como discordando ( e nao ape
:ordam). Diferentemente dos 
participantes de urn grupo fo
is outros podem discordar, ao 
\·ao provocar uma resposta da 
:mplo, o primeiro comentario 
oderador: 

iferentes e isso voce esta dizendo 

irigir novamente ao modera-

lO 

o participante, M2, com uma 
1estion): "nao tern voce": 

tao tern voce . isso ira acontecer 

concessao: 

e algum Iugar onde eles impedi-

ela comec:;:a seu turno 

1m turno preterido, no nosso 
ia, ou diferenc:;:a ( e de fa to ela 
defender os manifestantes). 

11 . ANALISE DA CONVERSA<;AO ... 

As opini6es aqui nao surgem no formato de urn debate entre dois 
lados, uma maneira como discuss6es irradiadas sobre quest6es publi
cas sao colocadas; os participantes fazem varias contribuic:;:oes que le
vam a muitas direc:;:oes diferentes. 0 reconhecimento de riscos pode 
levar a uma apreciac:;:ao do espfrito dos manifestantes, ou a uma crftica 
por sua irresponsabilidade; o ataque contra a indiferenc:;:a pode ser 
usado para apoiar mecanismos participativos de apoio, ou para enco
r~ar a ac:;:ao direta desses manifestantes. Olhando para a maneira 
como a discordancia emerge, e como se lida com ela, o analista pode 
explorar algumas das complexidades dessas crenc:;:as (Myers, 1998). 

' 

T6pico 

N a codificac:;:ao de uma passagem de uma transcric:;:ao como essa, 
urn analista decide qual e o t6pico. Mas os participantes estao tam
bern tentando decidir qual e 0 t6pico, e 0 t6pico concreto nao e 
dado, mas negociado e discutido pelos participantes. Aqui o mode
radar nomeia urn t6pico, relacionando-o a comentarios anteriores, 
enfocando depois urn aspecto dele: 

MODE essa a maneira como voces pensam sobre sobre esse. protesto 
parece urn protesto sobre estradas e Swampy e Greenpeace 

A partir desse ponto, cada participante se refere a "eles" como o 
sujeito concreto. Mas, como n6s vimos, os participantes tambem 
questionam quem "eles" sao. Quando Ml faz seu comentario, que 
pode ser tornado como sendo urn t6pico novo ("indiferenc:;:a"), ele o 
liga ao que tinha sido dito dois turnos antes: 

M 1 Esse senhor disse agora mesmo 

Este poderia ser vis to pelo analista como urn comentario sobre a 
propria discussao e da indiferenc:;:a dos participantes. Mas a maneira 
como ele e retomado por outros e como sendo urn outro comentario 
sobre os manifestantes, e sobre a ineficacia de seu protesto. 

E evidentemente diffcil dizer, a partir das falas, o que sera assu
mido como o t6pico concreto; a ultima fala de Fl ("bern eles estao 
colocando vidas em risco, nao estao") poderia levar a uma crftica dos 
manifestantes ou a uma defesa deles. Mas alguem pode iniciar mu
danc:;:as como "esse senhor disse agora mesmo" onde os participantes 
ten tam ligar urn t6pico aparentemente novo, a algum turno anterior 
(normalmente nao o imediatamente anterior). E pode-se perceber 
que mudanc:;:as ocorrem porque, como acontece aqui ao final, o mo-
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derador interfere, depois que opini6es opostas foram expressas e re
petidas (Myers, 1 998). Estes limites, marcados por intervenc;6es do 
moderador, formam uma unidade l6gica para apresentar exemplos 
aos leitores, porque eles mostram como essa 16gica esta segmentada 
para os participantes. 

Formular;iio 

Muito da fala nos grupos focais e sobre a propria fala. 0 modera
dor pode formular 0 que OS participantes acabaram de falar, isto e, re
peti-lo com palavras diferentes, para obter comentarios posteriores: 

MOD Voces estavam dizendo que. por que eles nao ficam indiferentes ... 

Ou o moderador pode formular uma fala para fechar uma parte 
da discussao: 

MOD OK entao urn ponto de vista e que ... 

Formulac;6es sao urn artificio chave, atraves do qual o moderador 
controla o t6pico e demonstra empatia. Ha uma grande preocupac;ao, 
em guias para pesquisa com grupos focais, sobre a maneira como o 
moderador pode dirigir a discussao; formulac;6es e as respostas a elas 
sao urn lugar onde n6s vemos esse direcionamento em ac;ao. 

Os participantes podem repetir o que outras pessoas dizem ou escre
vem, criticar isso ou usa-lo como evidencia (Holt, 1 996; Myers, 1 999): 

M3 estava no jornal onde eles causaram dano a mais arvores 

Eles podem tambem formular contribuic;6es a partir de outros 
participantes, como n6s vimos M1 fazer com M2. M1 nao repete 
exatamente as mesmas palavras do outro participante; M2 disse: 

M2 eles nunca mudam nada de qualquer modo isso acontece 

M 1 formula isso como: 

M I Esse senhor disse agora mesmo . voce nao . que is so ira acontecer 
de qualquer modo 

A esta altura, M2 poderia rejeitar isso como nao sendo absoluta
mente o que ele tinha dito ou intencionado dizer. Em vez disso, ele o 
repete de imediato, acentuando sua responsabilidade pela avaliac;ao. 

M I isso ira acontecer de qualquer modo = 
M2 

modo 
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~ opostas foram expressas ere
~arcados por intervenc;6es do 
g.ca para apresentar exemplos 
no essa 16gica esUi segmentada 

;obre a propria fala. 0 modera
les acabaram de falar, isto e, re
obter comentarios posteriores: 

I' que eles nao ficam indiferentes ... 

lllla fala para fechar uma parte 

que ... 

e, atraves do qual o moderador 
L Ha uma grande preocupac;ao, 
Ocais, sobre a maneira como o 
J~ulac;6es e as respostas a elas 
·ec10namento em ac;ao. 

te outras pessoas dizem ou escre
Kia (Holt, 1 996; Myers, 1 999): 

Clll1 dano a mais arvores 

ntribuic;oes a partir de outros 
azer com M2. M1 nao repete 
utro participante; M2 disse: 

quer modo isso acontece 

Yoce nao . que isso ira acontecer 

isso como nao sendo absoluta
nado dizer. Em vez disso, ele o 
sponsabilidade pela avaliac;ao. 

odo= 

= ira acontecer de qualquer 

11. ANALISE DA CONVERSA<;AO ... 
. . . . ' ...................... ' ..... ' ...................... . 

IndexafiiO 

Citac;oes, formulac;oes e respostas como essas constituem 
parte importante da transcric;ao. Elas sao importantes tan
to para restringir a analise, como para amplia-la. Quando 
n6s vemos como e comum que ecos e formulac;oes estejam 
no ir e vir da discussao, percebemos que pode ser perigoso 
extrair comentarios de participantes sem olhar para tras, 
para a cadeia de conversac;ao que levou a isso; essa e a res
tric;ao. A saida e ver esses ecos e formulac;oes em termos do 
sentido que OS participantes tern daquilo que e precisamen
te importante no momenta (Butny, 1997). 

Lingiiistas e fil6sofos identificam certas express6es, tais como 
"aqui" (here) ou "agora" (now) ou "vamos" (come), como express6es 
indexicas, variando de significado de acordo com a situac;ao. "Aqui" 
significa algo diferente, dependendo de onde o locutor se coloca (se 
em Porto Alegre ou Roma); e dependendo da abrangencia da area 
que o termo e destinado a indicar (a sala de estar ou a nac;ao). Os 
analistas de conversac;ao sustentam que todas as express6es sao, em 
prindpio, indexicas; isto e, elas adquirem seu sentido por indicarem 
uma situac;ao imediata, e nao em referencia a c6digos simb6licos fi
xos (Schegloff, 1 984). Uma palavra significa o que ela quer dizer 
aqui e agora, para OS referidos prop6sitos. Este desafio e importante 
para nossa analise, porque as tecnicas dos grupos focais e a maioria 
das outras tecnicas de pesquisa em ciencia social sup6em que os sig
nificados sao relativamente estaveis entre situac;6es, de tal modo que 
alguem pode fazer as mesmas perguntas a qualquer grupo, mais ou 
menos perguntas, no t6pico guia, mostrar ao grupo as mesmas foto
grafias e comparar as respostas entre os grupos. Mas mesmo que os 
pesquisadores nao aceitem a posic;ao filos6fica subjacente a analise 
de conversac;ao, eles vao descobrir que a indexac;ao e uma questao 
pratica na analise de seus dados. Por exemplo, urn leitor da transcri
c;ao percebeu que a colocac;ao do moderador, que abre meu exemplo 
acima, parece particularmente incoerente. Isto nao e apenas devido 
a mane ira como a transcrisao sublinha hesitac;6es e repetic;6es (em
bora isto seja uma parte). E tambem porque a colocac;ao de abertura 
do moderador nao seria primariamente sobre grupos politicos, ela 
seria sobre a maneira como as fotografias estao colocadas no chao: 

MOD Eu nao tinha . urn investigado muito o que voce pen
sou sobre essas demonstrafoes mas voce disse que voce nao te
ria problema colocando as pessoas que protestam contra ex
portac;6es de animais vivos dentro com Madre Teresa e 
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ONU como como tentando fazer algo para corrigir I urn e e 
esse o modo que voces sentem sobre sobre esse. protesto [en
fases adicionadas] 

Ha ai uma referencia indexica nao apenas em "essas demonstra
c;oes" e "esse protesto", mas tambem em "as pessoas que protestam 
contra exportac;oes de animais vivos", "a ONU", e (depois) "Green
peace", como se referindo a fotografias espedficas. A pergunta do 
moderador consegue sua resposta, por que os participantes organi
zaram essas fotografias dessa maneira e eles estao supondo que po
dem ser chamados a prestar conta daquilo que fizeram. Express6es 
semelhantes sao encontradas neste, e em outros grupos focais, com 
referencia ao que esta claro a todos os membros do grupo, mas nao, 
talvez, ao que escuta a gravac;ao da fita ou ao leitor da transcric;ao. 

Ha outra questao de indexac;ao na discussao do pressuposto taci
to sobre "quem sao eles", dentro desse exemplo; nao e apenas uma 
questao de informac;ao, mas daquilo que a fotografia representa 
para os prop6sitos em questao. Todas as fotografias sao, nesse senti
do, polissemicas, mas os participantes decidem urn sentido para os 
objetivos imediatos. U rna atenc;ao cuidadosa a generalidade das re
ferencias nos ajuda a ver a flexibilidade das categorias centrais das 
imagens da mfdia e das ac;oes ambientais. Referencias indexicas nao 
sao apenas urn problema pratico para o analista, elas sao tambem in
dicac;oes de como o grupo entende sua situac;ao, como se refere ao 
que seus membros partilham e como se torna urn grupo. 

Ha urn outro tipo de indexac;ao nessa passagem, que todo pes
quisador deve levar em conta: as caracterfsticas nao questionadas do 
ambiente, as quais ninguem se refere, mas das quais os participantes 
podem estar conscientes. Durante essa sessao, urn segundo pesqui
sador sentou-se a urn canto, ajudando na gravac;ao da fita, dos videos 
e tomando notas, fazendo ocasionalmente algum comentario, mas 
permanecendo em geral em silencio. Ele comentou depois, lem
brando como alguns participantes criticaram duramente os mani
festantes na pista do aeroporto com tratamentos ofensivos, e que es
perava que eles nao se tivessem dado conta de que ele proprio era 
urn deles. Poder-se-ia apenas especular sobre que tipo de influencia 
isso poderia ter, do mesmo modo como se poderia apenas especular 
sobre a relevancia do sotaque americana do moderador, do prejuizo 
que pode causar a dificuldade de movimentac;ao de urn participante, 
ou do tipo de carpete na arrumac;ao do chao, porque nenhum destes 
aspectos foi trazido para a discussao. A importancia analftica desses 
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aspectos nao discutidos pelos participantes, ou do local, e uma das 
continuas controversias na amilise de discurso. 

Todas estas caracteristicas- seqiH~ncias de acordos, t6pico, for
mulac;ao de express6es indexicas - se relacionam com os t6picos 
mais amplos da investigac;ao. As pessoas nao apenas chegam com 
atitudes favoraveis ou desfavoraveis, com respeito a determinados 
atores ou ac;6es. Elas tomam posic;ao com respeito as insinuac;6es do 
moderador, sobre as contribuic;6es dos outros participantes, sobre 
os objetos que as rodeiam e sobre as ac;6es e a fala que se desenvol
vem. Elas prop6em e exploram possiveis colocac;6es com relac;ao ao 
turno anterior, e desse modo nao e surpresa que seus pontos de vista 
sejam muitas vezes complexos, instaveis e aparentemente contradi
t6rios. Para OS pesquisadores, a interac;ao e urn modo de investigar 
opini6es; para os participantes, as formulac;6es de suas opini6es sao 
urn modo de interac;ao, em uma sala cheia de pessoas estranhas. 

Problemas metodologicos 

A analise detalhada da fala levanta quest6es diferentes, depen
dendo de sera fonte de dados uma entrevista, urn grupo de discussao, 
uma fala irradiada ou uma interac;ao informal. Algumas das quest6es 
se referem a capacidade de persuasao de toda a interpretac;ao (infe
rencia); a relac;ao da amostra como conjunto da sociedade mais am
pia (generalizac;ao ); a sua relac;ao com varios grupos sociais (identida
de); e a relac;ao entre o que eles fazem e dizem nos grupos focais eo 
que eles iriam fazer ou dizer em outros contextos (tipo de atividade). 

Inferencia: apresentei apenas alguns exemplos para ilustrar os ti
pos de aspectos com os quais uma analise pode comec;ar. Uma anali
se mais persuasiva iria mostrar como ha padr6es semelhantes ou di
ferentes, encontrados em outras transcric,;6es de fala, por exemplo, 
comparando uma instancia de desacordo com outras. Mas isso, por 
si s6, nao iria resolver o problema, porque a analise de conversac,;ao 
procura mostrar que tipos de padr6es os participantes assumem 
como aceitos sem discussao. Deste modo, urn analista iria procm-ar 
exemplos em que os participantes discordam mais direta e aguda
mente, e mostrar como outros participantes respondem a essas ins
tancias como uma oportunidade de realizac;ao de suas expectativas 
(urn exemplo e Greatbach, 1988). 

Generalizafiio: alguem poderia ser tentado a generalizar a partir 
desse exemplo para grupos sociais se, por exemplo, muitas das 
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transcri<;6es incluissem alguma defesa dos manifestantes de rua. 
Mas os membros dos grupos focais nao foram escolhidos para repre
sentar a sociedade como urn todo; eles foram escolhidos para consti
tuir grupos que pudessem ter algo a dizer em rela<_;ao a nossas ques
t6es te6ricas. Nao se poderia dizer que as pessoas, em geral, defen
dem manifestantes de rua, mas alguem pode dizer que esse homem, 
nessa situa<_;ao, defendeu os manifestantes nesses termos. Muitas ve
zes esses achados sao surpreendentes e vao contra expectativas base
adas em vis6es sociais amp las; por exemplo, M 1 combina urn con
servadorismo social e uma enfase na disciplina (em outras passa
gens) com a afirma<_;ao, no caso presente, de que ate mesmo infringir 
a lei e preferivel a indiferen<_;a. 

Identidade: os pesquisadores devem tambem ser cuidadosos em 
atribuir afirma<_;6es a grupos sociais especificos. E tentador, na pas
sagem que apresentei, notar que os homens, em geral, se colocam 
contra os manifestantes de rua, e que as mulheres sao a favor, e ten
tar generalizar com respeito a genero. Mas esses participantes pos
suem muitas identidades sociais possiveis e o enfoque analitico de 
texto resiste em tomar alguma dessas identidades como necessaria
mente mais importante. Nos grupos focais, os participantes tendem 
a se referir a uma identidade que eles percebem como partilhada 
pelo grupo, e assim eles muitas vezes se referem a sua idade, en
quanta que em outros contextos eles podem ter-se referido a gene
ro, status parental, saude e doen<_;a, "ra<_;a", classe e origem regional 
(nesse caso, nativos versus pessoas que vieram de fora). Embora esse 
assunto seja altamente polemico entre os pesquisadores que assu
mem ser o genero, ou as diferen<_;as culturais, ou rela<_;6es de poder 
sempre relevantes, os pesquisadores da analise conversacional dao 
aten<_;ao apenas aqueles elementos de identidade mostrados pelos 
participantes na fala. 

Tipo de atividade: que pensam os participantes estarem fazendo 
ao falar? Em urn mundo com tantas institui<_;6es coletando opini6es 
pode parecer absolutamente natural urn grupo de estranhos se en
contrar e dizer o que eles pensam sobre varios assuntos. Mas n6s po
demos ver nas transcri<;6es varios referenciais que vao se alternando 
no que diz respeito ao que eles estao fazendo ali. Afirmei, em outra 
ocasiao, que muitas das caracteristicas dos grupos focais criam senti
do se considerarmos os participantes como formulando opini6es pa
ra urn gravador que esta ouvindo tudo atentamente (Myers, 1998). 
Mas ha tambem lugares onde eles agem como se participassem de 
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interac;6es mais parecidas com bate-papo, terapia, teatro, juri ou 
sala de aula; as vezes eles respondem diretamente ao moderador, 
tanto que existe, de fato, uma serie de entrevistas pessoa a pessoa, e 
as vezes eles parecem ignorar totalmente o moderador. Tais mudan
c;as podem ser identificadas por uma analise atenta da fala; elas ten
dem a se perder em sfnteses ou vis6es gerais seletivas. 

Conclusao 

Argumentei aqui que uma analise atenta dos dados falados 
transcritos, seguindo modelos baseados na analise de conversa<;ao, 
pode levar a compreens6es mais claras sobre os dados coletados 
para projetos de pesquisa em ciencia social. As desvantagens de tal 
analise sao que ela requer uma grava<;ao e uma transcri<;ao cuidado
sas, e uma analise demorada. Para alguns pesquisadores, e seme
lhante a acrescentar urn montfculo de terra a montanha de seus da
dos. Mas tal analise pode fornecer urn caminho para examinar as ca
tegorias dos participantes, descobrindo o que eles tomam como sen
do relevante a essas categorias, fornecendo uma explica<;ao explicita 
para aquila que poderia, de outro modo, ser deixado as vagas intui
c;6es do analista; pode ser tambem urn modo para melhorar tecnicas 
de pesquisa, e para refletir sobre a situa<;ao da investiga<;ao e sobre o 
Iugar do pesquisador dentro dela. Em urn projeto como o nosso, 
onde estamos investigando a possibilidade de novos tipos de identi
dades e novos tipos de a<;6es, ela pode complementar outros enfo
ques com respeito aos dados, construindo uma ponte com nossas 
preocupac;6es te6ricas e ao mesmo tempo mantendo-nos abertos ao 
que nos possa surpreender. 

Passos na analise da fala 

1. Planeje o local de pesquisa de tal modo que permita uma grava
c;ao de audio nftida (e se possfvel de video). 

2. Inclua na transcri<;ao todos os falsos comec;os, repetic;6es, pausas 
preenchidas ("erm") e aspectos temporais, tais como silencios e 
sobreposi<;6es de fala. 

3. Comece com transi<;6es turno a turno, investigando como cada 
turno e apresentado como relevante em comparac;ao ao turno 
anterior ou aos turnos anteriores. 
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4. Considere principalmente turnos preteridos- aqueles marcados 
por prefacios, demora ou modificac;6es. 

5. Para todo padrao que voce encontrar, investigue o que acontece 
naqueles casos em que o padrao nao e seguido. 

6. Teste todos os padr6es que voce encontrar em confronto com 
aqueles da fala normal. 

Apendice - conven~oes de transcri~ao 

Sublinhado enfase 

MAIUSCULAS sonoridade 

I 

I 

(2.0) 

[ ] 

o comec;o de falas sobrepostas 

pausa curta 

pausa medida 

continuac;6es sem pausas audfveis 

transcric;ao incerta 

Para urn sistema mais detalhado de transcric;ao e comentario sa
bre transcric;ao, ver Hutchby & Wooffitt ( 1998). 
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12 
ANALISE RETORICA 

Joan Leach 

Palavras-chave: acomoda~ao; metafora; analogia; metonimia; 
argumento; pathos; discurso; retorica; ethos; canones retoricos 
(partes da retorica); genero; sinedoque; logos. 

Se pelo menos as politicas do Primeiro-Ministro Jossem tao boas 
como a politica ret6rica que nos ouvimos, estariamos todos em me
lhores condifoes de vida. 

0 emprego comum da palavra "retorica" desfigura a longa e ce
lebrada historia de uma disciplina academica e urn modo de analise 
critica. Na fala cotidiana, nos contrastamos "retorica" com "a<;:ao", e 
sugerimos que algo "retorico" e equivalente a uma cole<;:ao dementi
ras ou meias verdades. Este e urn tipo de publicidade frustrante para 
estudiosos contemporaneos que investigam textos e discursos orais, 
desenvolvem teorias de como e por que eles sao atrativos e persuasi
vos, por que eles se desenvolveram em momentos espedficos, que 
estruturas de argumenta<;:ao, metaforas e prindpios estruturantes 
estao em a<;:ao e, em alguns casos, o que pode ser feito para conse
guir que diferentes formas de comunica<;:ao funcionem melhor den
tro do contexto. 

Urn modo de come<;:ar a esclarecer o termo "retorica" e fornecer 
algumas defini<;:6es de trabalho, que comecem a lan<;:ar alguma luz 
sobre a multiplicidade de empregos da propria palavra: 

Ret6rica I: 0 ato de persuadir. 

Ret6rica II: A analise dos atos de persuasao. 

Ret6rica III: Uma cosmovisao sobre o poder persuasivo do discurso. 
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A cita~ao inicial do capitulo parece ser urn comentario que se in
sere dentro da primeira definic;ao dada aqui. Os politicos praticam 
"atos de ret6rica". Is to e, eles organizam o discurso para ser persua
sivo. Os estudiosos da ret6rica, contudo, procuram desvelar tais dis
cursos e perguntar por que eles sao persuasivos, adotando assim a 
segunda defini~ao de ret6rica. Isto parece simples, mas uma analo
gia, a partir de urn contexto diferente, torna-se util aqui para articu
lar mais claramente algumas fronteiras obscuras. N 6s nos referimos 
aquelas pessoas que cometem crimes como criminosos. Aqueles que 
estudam os criminosos e seu comportamento sao chamados de cri
minalistas. 0 discurso dos criminalistas, nas revistas de sociologia e 
direito, nunca e apresentado como urn discurso de criminalidade. 
Na ret6rica, em contrapartida, e diferente. A grande questao e que 
os discursos ret6ricos podem ser analisados pelos ret6ricos e os re
t6ricos sao tambem responsaveis pela produ~ao do discurso ret6ri
co. Isto parece se constituir em urn problema de semfmtica, mas e 
tambem urn tema metodol6gico bastante interessante. A que altura 
a "analise" da persuasao nao se torna, ela mesma, persuasiva? Urn 
exemplo imediato e o texto que voce esta lendo agora. Ate que 
ponto nao estarei eu apresentando algumas regras basicas para 
analise ret6rica, e ate que ponto nao estarei tentando persuadir 
voce de que a analise ret6rica e urn instrumento valioso de analise 
social? Esta questao da reflexividade surge em muitos metodos de 
pesquisa em ciencia social, mas pode-se argumentar que ela e mais 
transparente aqui, no reino da ret6rica. Finalmente, ha urn sentido 
em que ret6rica e tambem uma cosmovisao, uma cren~a no poder 
da linguagem e do discurso, para estruturar fundamentalmente nos
so pensar, nossos sistemas de representa~ao, e mesmo nossa percep
~ao do mundo natural. Esta ultima questao traz a analise ret6rica 
bern proxima da analise ideol6gica, da analise etica e de outros enfo-
ques da teoria social. ' 

Ao colocarmos em cena a analise da persuasao, ou ret6rica II, e 
util alguma fundamenta~ao para esta area. Foram OS classicos gre
gos aqueles que, por primeiro, se interessaram em analisar discursos 
para saber por que eles eram persuasivos, e fizeram isso tanto para a 
fala, como para a escrita (Cole, 1991; Poulakis, 1995). Tanto Arist6-
teles como Platao nao s6 se interessaram por esta arte, mas tambem 
em distinguir a "boa" da "rna" ret6rica, e em criar categorias de dis
curso persuasivo e regras para se fazer uma "boa" ret6rica. Na ver
dade, o classico argumento sobre boa versus rna ret6rica esta subja-
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cente aos dialogos de Platao. E tambem Platao quem comec;a a falar 
sabre ret6rica como se ela fosse urn assunto "contaminado". Algu
mas das preocupac;6es .centrais de Platao infeccionam a analise da 
ret6rica ate os dias de hoje. Primeiro, Platao sugere que a ret6rica e, 
ate certo ponto, diferente da "verdade". Is to e, o que as pessoas fa
lam no seu mundo da vida pode nao ser como as coisas realmente 
sao no mundo das ideias. Esta noc;ao continua conosco e nos torna 
ceticos diante de individuos que tentam nos persuadir a aceitar urn 
ou outro ponto de vista. Em segundo lugar, Platao afirma que a ret6-
rica nao poderia ser ensinada. Esta afirmac;ao foi uma resposta a urn 
grupo de professores, chamados sophistai (sofistas), que afirmavam 
serem capazes de ensinar aos jovens estudantes a habilidade de falar 
persuasivamente, bern como de analisar as falas de outros com res
peito a tecnicas bern ou malsucedidas. Platao sustentava a posic;ao de 
que a ret6rica nao poderia ser ensinada, porque a "boa ret6rica" es
tava relacionada com a virtude pessoal. Se a pessoa nao fosse virtuo
sa, ela nunca poderia, entao, ensinar a ret6rica como uma arte, nem 
poderia sua analise chegar jamais a alguma coisa. 

Os romanos continuaram com urn interesse no discurso persua
sivo e no ensino da ret6rica, criando esquemas e names elaborados 
para estrategias ret6ricas. Seu legado nos deixou "manuais de ret6-
rica", que descrevem e interpretam figuras de lingua gem, padr6es 
gramaticais e dimens6es esteticas que tornam as falas e os textos 
atrativos. Desde os tempos classicos, passando pelo periodo medie
val, a ret6rica foi urn a disciplina central, ensinada juntamente com a 
gramatica, a dialetica e depois a aritmetica e a geometria. Mas isso 
tinha de mudar: durante o Iluminismo, a ret6rica passou a ser ataca
da tanto como uma pratica, bern como uma disciplina. A criac;ao da 
Sociedade Real da Inglaterra foi marcada pelo motto de Francis Ba
con, nullius in verba (nada nas palavras), e as novas "ciencias" deveri
am evitar qualquer trac;o de floreios ret6ricos, incluindo metaforas, 
analogias e elementos de fala elegantes (Montgomery, 1996). A pre
ocupac;ao central de Bacon, em sua desaprovac;ao da ret6rica, era 
afastar-se do escolasticismo da gerac;ao anterior, que se fundamenta
va em textos de personagens antigos e da Renascenc;a, tais como 
Ptolomeu e Paracelsus. Conforme Bacon, o escolasticismo estava 
fundamentado na ret6rica dos antigos sem nenhuma nova observa
c;ao e induc;ao a partir da observac;ao. Dessa maneira, a ciencia deve
ria ser "nao ret6rica". A analise ret6rica, contudo, continuou a ser 
popular nas disciplinas humanisticas e na teologia ate o seculo vinte. 
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A consciencia dessa tradic;ao e importante no caso da ret6rica, pois, 
como uma disciplina, ela teve perto de 2500 anos para desenvolver 
refinamento metodol6gico e diversidade. 

Objeto de analise 

Somas, de subito, como que atirados a urn pantano, quando nos 
defrontamos com a tentativa de encontrar o "objeto" da analise ret6-
rica. Tradicionalmente, a analise ret6rica criticou discursos orais, 
tais como os dos tribunais, dos parlamentos e da arena politica, ou 
mesmo discursos orais, como discursos de boas-vindas ou de critica 
violenta. Sendo que estes discursos orais sao, nos dias de hoje, nor
malmente apresentados por escrito, ou sao ate mesmo sustentados 
por documentos escritos, a analise ret6rica escolheu fontes documen
tarias, bern como fontes orais, nas quais poderia fazer uso de seus me
todos. As contribuic;oes recentes da semi6tica abriram tambem uma 
porta para a analise de imagens, comunicac;ao nao verbal, gestos e ate 
mesmo para a localizac;ao de objetos dentro de edificios, e a semi6tica 
apregoa uma afinidade com a analise ret6rica (Eco, 1979). 0 objeto 
tradicional da analise ret6rica e tambem a persuasao. Falando histori
camente, o objeto de analise foi sempre abertamente persuasivo, mas 
desde o esclarecimento te6rico trazido pela ideologia e por outras 
formas mais sutis de coesao social, a analise ret6rica pode, com facili
dade, lidar com discursos que reivindicam ser objetivos (is to e, reivin
dicar ser objetivo e, em si mesmo, urn a to ret6rico ). 0 contexto do dis
curso deve ser o primeiro ponto a ser levado em considerac;ao ao se 
embarcar em uma analise ret6rica, seja ao escolher urn discurso oral, 
uma imagem ou urn documento escrito, urn discurso abertamente 
persuasivo tais como discursos politicos ou publicitarios, ou ao lidar
mos com textos que contenham uma persuasao mais oculta, como 
urn artigo cientifico ou urn artigo de jornal. 

Afirma-se freqiientemente que a analise ret6rica pressupoe que 
a ret6rica e produzida por urn orador (retor) competente, conscien
te, que organiza seu discurso de acordo com con juntos de regras for
malizadas. Esta ret6rica e dirigida para urn publico especifico, que e 
persuadido pelos argumentos apresentados e oferece algum sinal 
nessa direc;ao ( classicamente, uma mudanc;a de comportamento, ou 
opiniao ). Ret6rica, nessa visao ate certo ponto empobrecida, recu
pera, entao, as intenc;oes do locutor, ou autor, desvela os sistemas de 
regras que organizam o discurso, e avalia a eficacia da persuasao 
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pretendida, atraves do efeito sobre o publico. Embora uma analise 
possa ser apresentada dessa maneira, ha aqui varios perigos. 0 mais 
importante e que tal pratica trata a analise de discurso como mera
mente o oposto da construc;ao do discurso, e sup6e que os processos 
de construc;ao sao recuperaveis, e que os contextos de recepc;ao sao 
transparentes. Ainda mais, essa atitude para com a analise cai na fa
lacia intencionalista. Isto e, nos tomamos a analise retorica como a 
reconstruc;ao da intenc;ao dos autores e locutores, e consideramos a 
intenc;ao como estando "atras" das mudanc;as de comportamento, 
ou da atitude, dos publicos; nos procedemos como se "intenc;6es" de 
autores possam ser preditas atraves de seus textos ou desempenhos 
orais. Este e urn perigo de muitos tipos de analise, e especialmente 
urn que prejudicou de modo especial a analise retorica. 

A maneira mais facil de evitar esse perigo e analisar discursos 
"cotidianos", OU "naturais", e nao OS produzidos pelas metodologias 
da ciencia social. Vejamos, por exemplo, os perigos de analisar urn 
conjunto de textos produzidos a partir de uma entrevista realizada 
por algum pesquisador. Embora tal texto possa ser persuasivo e be
neficiar-se da analise retorica, pode ser considerado como "fazendo 
uma segunda conjetura" sobre o impacto persuasivo da afirmac;ao 
de qualquer pessoa. Torna-se muito diffcil discernir as intenc;6es do 
entrevistador, as intenc;6es do entrevistado e a contribuic;ao persua
siva de qualquer outra observac;ao. Alem disso, os argumentos nao 
devem ser julgados pelo seu valor persuasivo potencial com referen
cia ao analista. Eles devem sempre ser julgados em relac;ao ao con
texto e a totalidade do discurso. 

Sendo que a retorica analisou tanto textos escritos, como desem
penhos orais, existe grande confusao sobre onde a analise retorica 
termina e onde comec;a algum outro tipo de analise. Isso se tornou 
urn problema interessante a luz da interdisciplinaridade e da assim 
chamada "virada lingi.iistica", na filosofia e nas ciencias sociais 
(Rorty, 1979). Ao considerar o objeto de estudo de muitas ciencias 
sociais, e mesmo da filosofia, tal objeto se tornou cada vez mais urn 
objeto lingi.iistico. Torna-se muito diffcil, portanto, dizer, por exem
plo, se a retorica e urn termo suficientemente amplo para incluir 
algo como uma "analise ideologica", ou se ela e algo totalmente dife
rente - e muitos teoricos e pesquisadores possuem pontos de vista 
divergentes sobre esse ponto (Gross & Keith, 1997). Urn breve 
exemplo mostra essa dificuldade. Ao ler urn texto politico, urn estu
dioso que faz analise ret6rica ira procurar OS meios possfveis de per-
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suasao localizados dentro do texto. Urn desses meios de persuasao e 
apresentar argumentos com os quais o publico pode ja estar de acor
do a fim de criar urn sentido de identidade entre o suposto autor e a 
suposta audiencia. Tais compromissos politicos partilhados podem 
operar ao nivel da ideologia. Deveria, entao, a analise ret6rica evitar 
comentarios sobre esses argumentos? Alguns estudiosos pensam 
que nao. Este e urn exemplo simples e bastante direto. A maioria dos 
textos nao apresenta maneiras tao simples de pensar a relac;ao entre 
ideologia e persuasao. Mas, cada vez mais, os estudiosos estao se sen
tindo mais a vontade com respeito a tais fronteiras obscuras, mesmo 
em termos de metodologia (Nelson et al., 1 987). A medida que a ten
dencia a interdisciplinaridade parece prosseguir a passo acelerado, 
nas ciencias sociais e humanisticas, os estudiosos se sentem a vonta
de afirmando que eles usam metodos ret6ricos com respeito a "ana
lise do argumento", ou consideram a ret6rica como urn texto parti
cular para discutir ideologia, ou mesmo que eles usam metodos se
mi6ticos como parte de urn enfoque ret6rico para analisar filmes e 
outros materiais da midia (Martin & Veel, 1998). 

Antes, porem, que este enfoque universal com respeito a meto
dologia e a disciplinaridade nos leve a acreditar que, nas palavras de 
Paul Feyerabend, "vale tudo", ha uma tradic;ao, no que diz respeito a 
ret6rica, que tern dificuldade em sentar-se com as ciencias sociais. 
Sendo que a ret6rica e uma arte classica, ou techne, sua atitude hist6-
rica com respeito a produc;ao de conhecimento fica muito mais a 
vontade com a critica literaria, do que com a sociologia. Alguns estu
diosos iriam mesmo argumentar que a ret6rica produz conhecimen
to nao diferente do produzido por urn poema ou uma pintura, e que 
a analise dessas formas de produc;ao de conhecimento e feita de ma
neira melhor pela hist6ria da arte, ou pela critica literaria, do que 
pelas ciencias sociais. Embora essas sejam quest6es gerais sobre a ati
tude diante de urn objeto de pesquisa, e importante leva-las em con
siderac;ao quando se pensa sobre metodos. 0 objetivo da ret6rica 
nunca e ser cientifica, ou ser capaz de categorizar a persuasao para 
todos OS tempos e para todos OS lugares. 0 poder da analise ret6rica 
e sua proximidade, sua habilidade de falar sobre o particular e o 
possivel, nao sobre o universal e o provavel. E isso nos leva de volta 
as preocupac;6es espedficas de Platao e de Bacon sobre ret6rica. Se 
alguem pode analisar urn texto a partir de seus meritos persuasivos, 
que reivindicac;6es pode alguem fazer sobre o conhecimento produ
zido? Bacon diria que nao nos leva a lugar algum, pois nao podemos 
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produzir mais conhecimento a partir de apenas urn texto. Platao po
deria se preocupar com o fato de que apenas a analise dos meios 
acessiveis de persuasao nao nos a proxima de nenhuma verdade uni
versal. Desse modo, embora o enfoque ret6rico possa ser usado em 
conjunto com muitos tipos de metodologias das humanidades e da 
ciencia social, a atitude fundamental que a ret6rica sugere provem 
de sua tradi~ao de ser uma arte e nao uma ciencia. 

A situa~ao retorica 

Com estas quest6es gerais em mente, retornemos a questao-chave 
de como evitar perigos ao se fazer urn analise ret6rica e mostrar que o 
problema passa a ser como dizer algo com sentido na analise, sell} 
pressupor os processos que primeiramente construiram o discurso. E 
aqui onde os contextos do discurso se tornam importantes. 0 que se 
segue sao algumas quest6es orientadoras e categorias que devem ser 
levadas em considera~ao quando olhamos para uma imagem, ouvi
mos urn discurso ou lemos urn texto e pensamos sobre ele a partir de 
uma dimensao ret6rica. Estas categorias come~arao a dar corpo aos 
aspectos quem/ o que/ onde/ quando/ por que da analise ret6rica de 
uma maneira concreta (Bitzer, 1968). 0 que e notavel nessas catego
rias e que elas existem ha mais de 2000 anos, primeiro como metodos 
com os quais se devia exercitar o discurso, e depois, via Arist6teles, 
como urn modo de examinar a estrutura de discursos particulares. 

Exigencia 

Nas palavras de Bitzer (1968), "toda a exigencia e uma imperfei
~ao marcada pela urgencia; ela e urn defeito, urn obstaculo, algo es
perando para ser feito, uma coisa que e outra do que deveria ser". A 
ret6rica responde a essa exigencia. Ao fazer uma analise ret6rica, 
pois, e crucial identificar a exigencia da ret6rica necessaria no mo
mento. Isto situa a analise e garante que a analise seja contextualiza
da. Para seguir contextualizando a ret6rica, a boa analise ret6rica 
responde ao que os gregos classicos chamaram de kairos e phronesis. 
Traduzido de maneira vaga, kairos e a dimensao de tempo de urn 
texto persuasivo; phronesis e a conveniencia de urn texto persuasivo 
espedfico. Urn exemplo recente, em urn contexto claramente publi
co, indica a necessidade de aten~ao para esses aspectos. Urn analista 
podera querer analisar o discurso da Rainha a na~ao, ap6s a morte 
repentina da princesa Diana, uma exigencia marcada por luto publi-
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co. Seguramente essa analise sofreria severas restric,;6es caso nao le
vasse em considerac;;ao o clamor publico para que a Rainha fizesse 
uma declarac;;ao, 0 que ela ignorou e que, em ultima analise, expli
cou a resposta que ela recebeu do publico. Isto e, o discurso da Rai
nha nao teve urn senso do kairos. Ele foi tao extemporaneo como a 
morte nao esperada: uma ocorreu muito cedo, o outro muito tarde. 
Do mesmo modo a Rainha foi imediatamente condenada, depois 
dessa fala, como sendo "sem sentimento e fria". Isto e, o publico se 
deu conta de que houve algo inapropriado na fala da Rainha sobre a 
Princesa, depois de sua morte: faltou urn senso de phronesis. Alem de 
ter em mente o contexto e prestar atenc;;ao ao publico, a considera
c;;ao desses dois conceitos ajuda a construir urn elo entre o texto, o 
contexto e o publico. 

0 publico 

Os desempenhos orais tern uma caracteristica propria: seu pu
blico e proximo e, de algum modo, mais identificavel. Os textos e 
formas de comunicac;;ao de massa, contudo, nao estao em uma rela
c,;ao semelhante a urn publico proximo e identificado. Por exemplo, 
ao ler urn texto, o publico desses meios nao permanece, necessaria
mente, preso ao proprio texto. Podemos ver, contudo, nos textos, 
maneiras de posicionar os leitores, ou "criar" urn publico. Tome
mas, por exemplo, urn artigo cientifico que possa aparecer na revis
ta Nature. 0 texto e seu conteudo tratam os leitores de modo muito 
particular como urn publico. A linguagem especializada, as conven
c;;6es na citac;;ao, a estrutura do texto com sec;;6es ordenadas e a rela
c;;ao entre diagramas e o texto, tudo isso seleciona urn determinado 
publico de leitores, hem como o posiciona de determinado modo. 
Por exemplo, o publico pode ser tratado como cetico, como cientis
tas possivelmente interessados em reproduzir os resultados de urn 
experimento, ou mesmo, como em artigos de revista, como inician
tes em uma determinada area. Desse modo, embora o publico nem 
sempre permanec;;a necessariamente preso ao texto, este, retorica
mente, trata seu publico de maneira tal que pode ser discernida 
atraves da analise. 

Tipos de discurso persuasivo: teoria da estase 

Olhando para o discurso persuasivo, os teoricos da retorica iden
tificaram tres generos persuasivos, ou estases: o forense, o delibera-
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tivo e o epideitico (Gross, 1990; Fahnestock, 1986). Estes sao catego
rizados a partir do objetivo, do publico, da situa~ao e do tempo. A 
ret6rica forense e a ret6rica dos tribunais, onde a discussao se centra 
na natureza e na causa de acontecimentos passados. Os interlocuto
res devem persuadir urn terceiro grupo de que sua explica~ao dos 
acontecimentos passados e uma explica~ao "verdadeira". A ret6rica 
deliberativa e encontrada na arena da politica, onde o debate se cen
tra no melhor rumo possivel de uma a~ao futura. Esta persuasao e 
orientada para o futuro e muitas vezes especulativa. A ret6rica epi
deitica esta centrada em temas contemporaneos e na avalia~ao de se 
determinado indivfduo ou acontecimento merecem louvor, sao cul
pados ou devem ser censurados. As formas classicas d~ ret6rica epi
deitica sao ora~6es runebres e cerimonias de premia~ao. A utilidade 
da teoria da estase e a de classificar urn discurso por seu genero per
suasivo e ajudar a organizar a analise de acordo com determinados 
criterios. Alem disso, muitos discursos persuasivos participam em 
mais de uma estase, ou genero, de tal modo que a identifica~ao de 
cada argumento por tipo e urn exerdcio util. 

Partes da retorica 

Tradicionalmente, quando urn analista come~a a discutir a ret6-
rica, ele deve levar em considera~ao os cinco canones da ret6rica. 0 
campo da persuasao, ou ret6rica, foi adequadamente dividido por 
Cicero, por raz6es pedag6gicas, especificamente para o ensino da 
arte da persuasao, ou Ret6rica I. Mas essas categorias podem ainda 
ser uteis. Primeiro, categorizar o discurso persuasivo por estases, e 
entao analisar os cinco canones. Cada canone pode ser subdividido 
em ainda outras categorias. 

Invenfiio 

Os estudiosos da ret6rica medieval fizeram uma clara distin~ao 
entre o conteudo e a forma (res e verba). Os primeiros te6ricos dare
t6rica pensaram que se deveria primeiro delinear claramente o con
teudo de urn discurso, e depois olhar cuidadosamente para seu esti
lo, organiza~ao e elementos esteticos. Mas os estudiosos contempo
raneos acham que as categorias classicas, embora ainda uteis, supu
nham que a forma como a comunica~ao se da, era muito menos im
portante do como n6s pensamos hoje. Na verdade, alguns afirma
ram que a forma da comunica~ao determina os argumentos que de-
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vern ser feitos. Esses tipos de discussao sao encontrados quando se 
examina aquele campo da ret6rica chamado "inven<;;ao". As ques
t6es centrais que sao invocadas pela analise ret6rica nesse d.none 
sao aquelas que tern a ver com a questao da origem dos argumentos 
ou, de maneira mais classica, como os oradores inventam argumen
tos em rela<;;ao a determinados objetivos. 

Ethos: uma forma de argumenta<;;ao persuasiva se fundamenta no 
estabelecimento da credibilidade do autor, ou locutor. Embora quem 
seja o autor nao torne urn argumento mais ou menos valido, formas 
sutis de persuasao jogam com rela<;;6es de poder, presentes nos tex
tos. Tomemos, como urn breve exemplo, a autoria e a referencia ci
entfficas. 0 final do seculo vinte constatou uma crescente proemi
nencia dada aos "primeiros" autores de artigos cientfficos; aqueles 
que sao citados por primeiro e cujos nomes, por conseguinte, apa
recem em primeiro lugar nos indices de referencias. Embora a re
visao formal por pares possa ignorar o nome do primeiro autor, os 
leitores das comunidades cientfficas nao procedem assim. Portan
to, certos autores possuem urn ethos para apresentar afirma<;;6es 
mais fortes que outros. 

Pathos: uma outra forma de argumenta<;;ao persuasiva e o apelo a 
emo<;;ao. A publicidade esta cheia de exemplos desse tipo de argu
menta<;;ao. Formas que sao menos percebidas, contudo, incluem o 
apelo para aplica<;;ao em pesquisa medica. 0 apelo chamativo para 
"mais pesquisa e necessaria"' e extremamente persuasivo quando 
sao mencionados aplica<;;6es para curas, ou remedios para doen<;;as 
dolorosas, ou aplica<;;6es na saude para crian<;;as. 

Logos: a palavra grega logos fornece a radical basica para nossa 
palavra "16gica". Parte do campo da ret6rica consiste no exame de 
como os argumentos 16gicos funcionam para nos convencer de sua 
validade. Esta questao esta estreitamente relacionada com a discus
sao que segue abaixo, sobre disposi<;;ao. Embora as pessoas conside
rem hoje certas formas de 16gica persuasivas, textos hist6ricos indi
cam que publicos mais antigos nao teriam considerado tais formas 
de 16gica persuasivas. Isto esta tambem relacionado com a discussao 
da ret6rica III, ou a cosmovisao ret6rica sob a qual o discurso opera. 
Pensar o logos dessa maneira traz tambem a mente o poder do dis
curso em conformar, ou const1uir, determinadas cosmovis6es. Embo
ra Arist6teles pensasse estar no centro do universo, e argumentasse 
de maneira coerente com essa visao, esse prindpio estruturante da 
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16gica aristotelica se perdeu para nos no Ocidente, enquanto que 
outros tomaram seu Iugar. 

Estes tres elementos -ethos, pathos e logos - sao ingredientes es
senciais para explorar o contexto como urn primeiro passo para a 
analise ret6rica. Eles fornecem formas de argumenta<;ao que estao 
presentes em diferentes tipos de discurso persuasivo. Sao formas in
trodut6rias a partir das quais os argumentos persuasivos podem ser 
criados ou desenvolvidos. Mas ha muitos metodos para se avan<;ar e 
analisar ainda mais o discurso dentro da estrutura dos cinco canones 
classicos ou partes da ret6rica. 

Disposifiio 

Este canone ret6rico explora como o discurso esta organizado. 
Com que l6gica ele fundamenta suas reivindica<;oes basi cas? Como 
a organiza<;ao da obra esta relacionada com o argumento que ela 
defende? Os artigos jornalfsticos sao normalmente escritos em 
uma forma que e, as vezes, chamada de "piramide invertida", co
me<;ando com uma frase que nos diz "quem, o que, onde, quando e 
por que", e terminando com detalhes. Que efeito pode esse tipo de 
organiza<;ao ter sobre o publico? Podera tal caracteristica organiza
cional realmente nos persuadir de que algumas coisas sao mais im
portantes que outras? 

Estilo 

Falamos, na linguagem comum, como se o estilo fosse algo ex
trfnseco ao discurso, algo que pode ser substitufdo a bel-prazer. E 
importante considerar o estilo como uma parte intrfnseca ao discur
so, como uma dimensao complexa da rela<;ao entre forma e conteu
do. Os discursos sao freqiientemente persuasivos devido a seu estilo 
que, nao ha duvida, esta relacionado com o contexto. A poesia, por 
exemplo, e escrita em urn estilo que pode persuadir, em determina
do contexto, urn amante, do amor de outro amante. A apresenta<;ao, 
simplesmente, de urn artigo em urn estilo criteriosamente cientifico, 
diante de urn comite consultivo, possui urn efeito persuasivo, pois o 
estilo do discurso sugere objetividade. Podemos considerar, tam
bern, o documento cientifico, urn dos discursos mais altamente estili
zados da cultura contemporanea. Observe a ausencia da primeira 
pessoa. Este e urn estilo convencional adotado. Ele funciona para 
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nos persuadir que ninguem pode, na verdade, executar a<;ao alguma 
que o texto descreve; o "eu" nao necessita estar presente. Documen
tos legais sao persuasivos apenas quando estao assinados. Eles ado
tam urn estilo de apresenta<;ao onde o leitor pode encontrar urn es
pa<;o vazio, no qual deve assinar seu nome, depois de ler. 0 autor de 
obituarios, contudo, e persuasivo somente quando adota urn estilo 
de intimidade pessoal. Imagine urn colunista de obituarios adotan
do urn estilo cientifico e omitindo o pronome da primeira pessoa; a 
persuasao fica fortemente prejudicada! 

Ao lado desta no<;ao de estilo, contudo, as conven<;6es formam 
urn ritual elaborado dentro do discurso. Alem disso tudo, ha conven
<;6es de interpreta<;ao, recep<;ao, leitura e escuta, bern como conven<;6es 
de como escrever, falar e representar. Tomemos o exemplo dos tele
jornais. As noticias sao uma forma altamente ritualizada de discurso. 
As familias e comunidades tern seus programas favoritos de noticias, 
aos quais elas assistem sem falta, urn ritual de tempo que marca o co
me<;o ou o fim do dia. Elas possuem conven<;6es sobre a maneira 
como assistir as noticias: podem assisti-las de maneira ritual, com 
urn ar de distra<;ao, enquanto passam ferro em uma camisa, tomam 
o cafe da manha ou examinam o correio. 0 proprio programa de 
noticias e altamente ritualizado, com apresentadores relativamente 
constantes, segmentos ordenados e tipos de argumenta<;ao. Neste 
sentido, olhar noticias se torna mais parecido com uma pe<;a teatral 
complexa, do que com uma transmissao de informa<;ao. Tal fato 
possui urn impacto importante na analise ret6rica. Estes rituais e 
conven<;6es definem fronteiras e limites, tanto para a cria<;ao, como 
para a recep<;ao do discurso. Houve urn epis6dio famoso, na televi
sao dos Estados Unidos, quando urn apresentador afastou-se do al
cance das cameras, a fim de tornar conhecida sua posi<;ao sobre de
terminado assunto. Tal ato nao foi, evidentemente, bem-sucedido, 
pois a confusao permaneceu, tanto no estudio, como para o publico. 
Uma pratica assim nao pertencia ao ritual do que deveriam ser noti
cias televisivas. A persuasao do ato nao foi bern recebida, pois ela 
nao pode ser entendida dentro dos limites do discurso. 

"0 que, entao, podem os recursos ret6ricos causar?", perguntou 
Longinus. Sua resposta e bastante surpreendente: "Bern, eles sao ca
pazes, de diferentes maneiras, de infundir veemencia e paixao nas 
palavras faladas e, de modo particular, quando combinadas com as 
passagens argumentativas, nao apenas persuadem o ouvinte, mas na 
realidade o tornam seu escravo" (On the Sublime, XV, 9). Esta quali-
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dade que os recursos ret6ricos possuem de criar escravos e uma di
mensao importante da analise dos textos. 0 que se quer significar 
por "recursos ret6ricos" e 0 emprego de linguagem figurativa. 
Alguns manuais de ret6rica do periodo medievallistam centenas de 
usos e categorias de linguagem figurativa. Aqui, n6s examil)aremos 
duas: a metafora e, por associac;ao, a analogia; a metonimia e, por 
associac;ao, a sinedoque. Estes sao dois dos tropos mais comuns que 
aparecem no discurso, e possuem func;6es bastante persuasivas. 

Metafora e Analogia: analisar metaforas foi uma segunda natureza 
para analistas ret6ricos, desde Platao. A noc;ao de que as metaforas 
podem "transferir" (meta pherein) sentido de urn conceito a outro, 
como urn auxilio para nossa compreensao e descric;ao, bern como ser 
urn instrumento persuasivo, provem dos antigos gregos. Neste senti
do, a metafora tern a func;ao de criar uma analogia entre do is concei
tos. Quando Burns diz "meu amor e como uma rosa vermelha verme
lha brotada recentemente em junho", ele transfere o senti do associa
do com a rosa a noc;ao de amor, indicando paixao, urn sentido de algo 
novo e de veracidade. Este uso da metafora e comum na poesia e lite
ratura criativa, mas esta tambem presente em muitos discursos persu
asivos e na ciencia. 0 exemplo que segue provem de uma analise ret6-
rica feita por Evelyn Fox Keller (1995), que escreveu extensamente 
sobre metafora nas ciencias biol6gicas e como elas nos convencem, 
bern como fornecem modelos heuristicos para nosso pensar. 

Keller conta a hist6ria do termo "informac;ao", e como ele foi 
empregado metaforicamente. Claude Shannon, urn matematico, se 
apropriou do termo e o definiu como uma medida precisa da com
plexidade dos c6digos lineares. Logo depois, muitos outros mate
maticos, cientistas da computac;ao e analistas de sistema se interessa
ram naquilo que eles chamaram de "teoria da informac;ao", que foi 
caracterizada como o ponto culminante em ciencia e tecnologia. Os 
sistemas passaram a ser classificados pelo quanto de informac;ao eles 
"continham" - urn afastamento da descric;ao da informac;ao como 
uma qualidade, levando a descric;ao da informac;ao como uma coisa. 
Os bi6logos entram, entao, em cena. Em urn texto famoso, Watson & 
Crick escreveram, em 1953, que eles tinham descoberto a "base da 
vida" "em uma longa molecula .... parece provavel que a sequencia 
precisa de bases [DNA] eo c6digo que carrega a informac;ao geneti
ca" (Watson, 1968). Nesta sentenc;a aparentemente tecnica, Watson 
& Crick transferiram a informac;ao como uma medida da moda para 
urn contexto biol6gico e atribuiram o sentido ao DNA. Muitos gene-
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ticistas objetaram que esse uso da "informa~ao" como urn termo tec
nico era incorreto e inapropriado para uma compreensao matema
tica da complexidade do DNA; mas o termo se firmou, e n6s agora 
falamos muitas vezes da informa~ao codificada na molecula do DNA. 
Nesse caso, "informa~ao" e uma metafora que foi usada persuasiva
mente por Watson & Crick, para emprestar urn sentido de comple
xidade, novidade e rigor matematico ao seu trabalho. 

Tais empregos da metafora sao muito comuns, muito sutis e 
muito complexos Assim, pois, alem de olhar para metaforas mais 
6bvias tais como "no exame final, os estudantes pegaram fogo", n6s 
devemos esquadrinhar metaforas mais complexas. Embora o exem
plo tecnico apresentado acima seja bastante dificil de ser reconheci
do por nao especialistas, as metaforas existem em muitos niveis e em 
todos os discursos. Muitos fil6sofos e semi6ticos sugerem ate mesmo 
que nossa rela~ao fundamental com a linguagem e metaf6rica (para 
maior discussao sobre essa afirma~ao radical, ver Gross, 1990). 

Metonimia e Sinedoque: sao figuras de linguagem onde a parte esta 
para o todo. Ha muitos exemplos disso na linguagem cotidiana. Quan
do dizemos as pessoas, em reuni6es formais, para "dirigir os comen
tarios para a cadeira", n6s claramente nao queremos dizer que eles 
devam falar para o m6vel em que o lider da discussao esta sentado, 
mas a pessoa que esta sentada na cadeira. Este emprego da lingua
gem funciona a niveis muito complexos. Ele nos permite transferir 
atributos e caracteristicas de uma coisa a outra. Nesse sentido, possui 
uma rela~ao estreita com a metafora. Ele funciona tambem junta
mente com apelos ao pathos. Por exemplo, urn artigo recente de jor
nal se referiu ao grande caos que aconteceria na Inglaterra "se a co
roa fosse perdida". A preocupa~ao parece nao se referir a perda das 
j6ias e ouro da monarquia, mas a propria monarquia. Esse apelo a 
"coroa" se relaciona com urn campo mais vasto da imagina~ao cultu
ral e a componentes tradicionais que o artigo invoca para excitar a 
emo~ao do publico. 

Examinamos aqui alguns tropos, ou figuras de linguagem. Nao 
ha duvida que eles funcionam para aprimorar nossa comunica~ao e 
que e ate provavel que sejam imprescindiveis; mas alguns estudiosos 
estao convencidos de que eles nos dizem algo profunda sobre a ma
neira como pensamos e a maneira como a propria linguagem fun
ciona (ver Fahnestock, 1999, para mais detalhes sobre o poder das 
figuras de linguagem). 
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12. ANALISE RETORICA 

Memoria 

Este dl.none analisa o acesso que o locutor possui ao conteudo de 
sua fala. Nos tempos classicos, os oradores eram julgados pela ex
tensao de suas falas, e se eles podiam faze-las duas vezes exatamente 
iguais. Nos drculos teoricos atuais, existe urn interesse renovado no 
aspecto cultural da memoria e como discursos particulares recorrem 
a memorias culturais partilhadas pelos autores e pelos publicos (Lip
sitz, 1990). 

Apresentafiio 

Embora mais adequado aos discursos orais, este dl.none explora a 
rela<;ao entre a propaga<;ao de urn trabalho e seu conteudo. Podemos 
imaginar o locutor que tern ethos falando sobre determinado assunto. 
Enquanto parte desse ethos se refira a maneira de criar uma argumen
ta<;ao, outra parte pode estar ligada a propria apresenta<;ao de sua 
fala. Isto pode tambem ser explorado textualmente ao se olhar dife
rentes padr6es de propaga<;ao. 0 estilo de uma fala ou uma comuni
ca<;ao por e-mail, por exemplo, difere radicalmente, em determina
dos casos, de uma comunica<;ao por escrito. A analise retorica pode 
usar essa categoria para investigar quais sejam estas diferen<;as. 

For~as e fraquezas da amilise ret6rica 

Por sua propria natureza, a analise retorica e urn ato discursivo: 
ela esta produzindo argumenta<;6es sobre argumenta<;6es. A analise 
retorica, pois, esta planejada para produzir seu efeito maximo em 
discursos completos, convencionais e com objetivos sociais. As falas 
de politicos, OS editoriais de jornais e OS discursos de advogados sao 
fontes classicas para analise retorica. Mas de igual modo, documen
tos oficiais cuidadosamente elaborados e discursos orais podem ser 
analisados retoricamente, com efeitos muito positivos. Entre eles se 
incluem a retorica da ciencia, a retorica das ciencias sociais e a reto
rica da economia. Estes discursos academicos sao, eles proprios, al
tamente profissionais e fazem uso de estruturas de argumenta<;ao 
classica, apelos a emo<;ao e apelos a credibilidade. Essas ultimas su
gest6es de se analisar textos nos leva, no contexto das ciencias so
ciais, uma vez mais, a questao da reflexividade: por que nao analisar 
nossos proprios textos a partir desses criterios, e avalia-los para que 
alcancem os objetivos a que foram destinados? 
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A principal fraqueza da analise ret6rica e a amplitude de seus 
formalismos. Como se pode ver pelo que foi dito acima, a noc;ao de 
que existem "cinco" canones, com ate mais categorias para uma ana
lise relacionada a eles, nos da a impressao de uma elaborada cons
truc;ao que deva ser aplicada em cada caso. Tal aplicac;ao da analise 
ret6rica, contudo, seria inexeqi.iivel e provavelmente desinteressan
te. Por isso, as ferramentas ret6ricas que alguem emprega para ana
lisar urn texto podem diferir daquelas usadas na analise de outro 
texto. Em sintese, a analise ret6rica e uma arte interpretativa. A fra
queza, aqui, e que ela nao adota a maioria dos criterios sociais cienti
ficos que enfatizam uniformidade na analise e consistencia na apli
cac;ao. Essa caracteristica e, ao mesmo tempo, a maior forc;a e a 
maior limitac;ao da analise ret6rica: de urn lado, ela e flexivel e inter
pretativa; de outra parte, e inconsistente e sujeita aos carismas e as 
limitac;6es do analista. 

Para uma qualidade na pesquisa qualitativa 

0 que define qualidade na analise ret6rica? Embora responder a 
tal pergunta seja dificil para qualquer metodologia da ciencia social, 
dada a hist6ria das discuss6es sobre esse t6pico pelos sofistas, Platao, 
Arist6teles, Cicero, Vico e os pensadores do Iluminismo escoces, os 
comentaristas contemporaneos empalidecem s6 ao pensar em acres
centar suas pr6prias opini6es a esses grandes vultos do passado. 
Alguns aspectos, contudo, se apresentam com respeito aquilo que o 
campo da ret6rica reconhece como boa analise. De maneira absolu
tamente crucial, e a atenc;ao seria dada ao publico o que marca a ana
lise ret6rica na literatura. Devido ao fato de a noc;ao de verdade, em 
muitas outras disciplinas, ser considerada como sendo universal 
para todos os tempos e lugares, tais disciplinas nao necessitam dar 
atenc;ao a publicos espedficos, a tempos especfficos e a lugares espe
dficos. A ret6rica nao pode dispor desse recurso. Ao contrario, o que 
e considerado persuasivo, ou mesmo "verdadeiro", em urn senti do 
pragmatico, deve-se a recepc;ao do texto, ou do ato discursivo, pela 
audiencia em questao. A ret6rica nao reivindica verda des universais, 
e por isso mede seus sucessos e fracassos pela constatac;ao de se ela 
foi dirigida, ou mesmo persuadiu, ao publico visa do, em seu tempo e 
espac;o reais. Por conseguinte, o conhecimento do publico e central 
para qualquer discurso ret6rico. 

0 segundo aspecto da qualidade, na analise ret6rica, se relacio
na como primeiro. Na cultura ocidental contemporanea, onde a cien-
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cia e a filosofia "cientificizada" influenciam fortemente a agenda 
para uma produc;ao de conhecimento, e para a aceitac;ao desse co
nhecimento na cultura, tal noc;ao de verdades especfficas exigidas 
pela ret6rica soa estranha, exotica, e, poder-se-ia ate dizer, irrele
vante. Mas se aceitamos a possibilidade de a verdade estar condicio
nada ao espac;o e ao tempo, devemos, entao, dar atenc;ao especial ao 
particular e nao ao geral. Tal analise ret6rica ira examinar o movi
mento e a influencia de urn unico texto, talvez. E, a partir da analise 
ret6rica, nao e possfvel generalizar para outros textos. 0 fato de de
terminada analise singular revelar urn padrao em uma argumenta
c;ao, nao significa que se deva esperar encontrar esse padrao nova
mente. Mas embora nao seja possfvel generalizar para outros textos, 
por forc;a da analise, e possfvel fazer afirmac;6es normativas baseadas 
na analise em questao. Uma boa analise ret6rica freqiientemente 
nao hesita em fazer afirmac;6es normativas. Elas podem ser em for
ma de sugest6es sobre como o discurso analisado nao conseguiu per
suadir urn publico ou se conseguiu seu intento. Elas podem tomar a 
forma de prescric;6es sobre como outras formas de persuasao pode
riam evitar perigos espedficos. Poderiam tomar a forma de crfticas 
sobre os recursos persuasivos empregados; determinado publico 
pode ser persuadido por argumentos que nao tern sustentac;ao. Elas 
podem assumir a forma de crftica da evidencia, ou do status das afir
mac;6es comprobat6rias feitas em urn texto. Esta e uma postura dife
rente da maioria dos outros metodos, com excec;ao da analise ideo-
16gica. A descric;ao e a analise sao normalmente consideradas 
"boas", quando elas evitam sugest6es normativas. A ausencia de su
gest6es normativas normalmente sugere urn trabalho objetivo e sem 
vies. Mas os te6ricos ret6ricos arriscam afirmar que a descric;ao e re
almente uma prescric;ao, sob urn disfarce ret6rico. Reivindicar ser 
apenas "descritivo" e, conseqiientemente, objetivo, e uma estrategia 
persuasiva feita pelos cientistas sociais para garantir os direitos de 
chamarem o que eles fazem de ciencia, diriam os te6ricos mais radi
cais (ver Nelson et al., 1987, e a "Introduc;ao ao projeto para a ret6ri
ca da investigac;ao", no citado volume, para exemplos dessa argu
mentac;ao ). Estes dois aspectos da boa analise ret6rica- a atenc;ao ao 
particular e local, e a simpatia por conclus6es normativas - a separa 
das muitas outras formas de analise e a torna ate mesmo nao-cientf
fica, de acordo com muitos referenciais da ciencia social. 

Is to nos leva a fechar o drculo na definic;ao de ret6rica. N 6s dis
cutimos estrategias sob o titulo da Ret6rica II: a analise do discurso. 
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Podera ser igualmente util, contudo, discutir nossa propria produ
~ao de discurso, quando fazemos uma analise. Bazerman ( 1 988), em 
estudo ja agora classico, faz as seguintes sugest6es concretas, quando 
se trata de uma aproxima~ao retorica, a fim de manter uma vigilan
cia sabre nosso proprio discurso analitico, no campo das ciencias hu
manas e soc1a1s. 

Preste atenfiiO em seus pressupostos fundamentais, objetivos e projetos 

A epistemologia, a hist6ria e a teoria suhjacentes a um campo de estudo 
ndo podem ser separadas de sua ret6rica (Bazerman, 1988: 323). 

Seja qual for o campo especifico de estudo em que voce estiver 
pesquisando, e importante lembrar que esse campo estabeleceu li
mites sabre o que pode ser dito sabre certos topicos eo que faz senti
do dizer. Seus projetos de pesquisa devem se conformar a esses limi
tes, ou questiona-los, a fim de que eles sejam "significativos", isto e, 
compreendidos pelos que trabalham e pelos que pesquisam dentro 
desse campo. Seus pressupostos sabre o que e uma pesquisa e o que 
constitui uma pesquisa bem-sucedida se equiparam aqueles existen
tes dentro do campo? Estes pressupostos podem, eles proprios, se
rem analisados retoricamente (como nos vimos com livros-texto in
trodutorios), mas voce deve ter clareza sabre como sua propria reto
rica e estrategias de argumenta~ao se equiparam aquelas do campo 
onde voce esta trabalhando. 

Leve em considerafiio a estrutura da literatura, a estrutura da comunida
de e seu Iugar em ambas 

Quando voce procurar escrever ou apresentar seus resultados, 
ou suas situa~6es de pesquisa, a literatura de seu campo de estudo ja 
esta colocada ao redor de voce. Existe uma literatura anterior que 
deve ser consultada; ha urn estilo retorico com o qual ela deve ser 
tratada (para quest6es mais especfficas sabre esse tema ver Swales, 
1983 ). Quando voce come~a a contribuir para a literatura, seu traba
lho deve levar em conta a exigencia retorica estabelecida. A fim de 
poder contribuir, entao, voce deve conhecer a literatura au-aves de 
leituras. Como mostra Brazerman, tamar conhecimento da literatu
ra, atraves do desenvolvimento de urn esquema de quais os proble
mas que a disciplinaja discutiu, o que a disciplina aproveitou, para 
onde se orienta, quais os principais atores e como essas coisas se re
lacionam com seu proprio projeto, podem ajuda-lo a integrar seu 
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trabalho como trabalho de campo. Uma estrategia para ajuda-lo a 
fazer isso na introdw;ao de seu trabalho, e criar uma rede intertextu
al, onde voce liga os temas que sao centrais a seu projeto com os te
mas centrais a outros projetos no campo. 

Leve em considerafiiO seus instrumentos investigativos e simb6licos 

Mesmo que sua pesquisa tenha desenvolvido alguns resultados 
significativos atraves do emprego de boa metodologia e instrumen
tos investigativos, seus instrumentos simbolicos devem estar igual
mente presentes na tarefa. Isto sugere que as reivindica<_;6es que 
voce faz sabre suas investiga<_;6es devem ser apoiadas por bans argu
mentos. 0 argumento tende a se fundamentar na qualidade e no ca
rater da evidencia. 0 modelo minima de Toulmin ( 1 958) e urn born 
come<_;o para testar sua propria habilidade para construir argumen
tos com os quais os interlocutores podem se engajar sem descar
ta-los de imediato. Voce tern, contudo, muitos outros instrumentos 
simbolicos e retoricos a sua disposi<_;ao. Alem de discernir os argu
mentos comuns feitos dentro de seu proprio campo, a reflexao sabre 
0 uso dos argumentos em outros campos e tambem util. 

Leve em considerafiio o processo de construfiio de conhecimento 

Quando nos come<_;amos a fazer pesquisa, somas levados a pen
sar sabre as suas finalidades - que vantagens e objetivos teremos. 
Mas certa preocupa<_;ao com os processos que iremos empregar para 
consegui-los, e igualmente importante. Prestar aten<_;ao sabre a ma
neira como vamos descrever, relatar ou discutir nossos resultados, a 
medida que realizamos a pesquisa, pode ser extremamente util, e 
permitir-nos imaginar a amplitude das possiveis caracteristicas que 
ela podera assumir. Do mesmo modo, a antecipa<_;ao de como nossa 
investiga<_;ao podera ser recebida por outros pode ajudar-nos a cons
truir as limita<_;6es dentro das quais nosso trabalho sera recebido. 

Urn exemplo de amilise 

Urn exemplo classico de analise retorica foi dado por Jeanne 
Fahnestock (1986). Fahnestock come<_;a afirmando que todo discur
so possui urn elemento persuasivo, ate mesmo o discurso cientifico. 
Esta afirma<_;ao nao e aceita por todos, mas ela constitui a base ou o 
pressuposto fundamental do trabalho de Fahnestock. Na verdade, a 
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partir de sua posi~ao de professora que ensina como se escreve tec
nicamente, ela conhece em primeira mao os problemas que os cien
tistas e os engenheiros enfrentam quando tentam persuadir seus pu
blicos. Partindo dessa situa~ao concreta, ela tambem mostra que a 
persuasao, no discurso cientffico, nao termina dentro da comunida
de cientffica. De fato, em termos de produ~ao de conhecimento sa
bre ciencia, o discurso cientffico procura tambem persuadir publicos 
leigos. Desse modo, a partir dessas posi~6es basicas reflexivas e re
fletivas Fahnestock coloca o fundamento para uma analise ret6rica 
do discurso cientffico, na medida em que ela passa da comunidade 
cientffica, para a imprensa popular. 

Os instrumentos simb6licos da analise ret6rica sao desenvolvi
dos em rela~ao a dais tipos muito particulares de texto, que sao or
ganizados em pares, para facilitar a analise. 0 primeiro texto em 
cada par e da revista cientifica, em que a pesquisa original e relata
da. 0 segundo texto em cada pare o que Fahnestock chama de escri
ta cientifica "adaptada": esses textos provem de uma revista popular 
de divulga~ao cientffica. Par exemplo: 

1 a) N enhuma outra fonte de prate ina e usada parT. hypogea, e as 
estruturas de transporte do p6len foram perdidas, tornando essa es
pecie obrigatoriamente necr6faga (Roubik, Science, 1982, p. 1 059). 

1 b) Embora outras abel has tenham dentes, essa e a unica especie 
que nao pode carregar p6len ("Vulture bees", Science 82, p. 6) 

0 primeiro texto provem da revista cientifica americana Science 
eo segundo de sua contrapartida popular. Para contextualizar sua 
analise, Fahnestock considerou primeiramente a situa~ao ret6rica 
desses dais textos, notanda o crescimento massivo da leitura de cien
cia popular, a prolifera~ao de escritores de ciencia popular e ate 
mesmo o crescimento do numero de revistas cientfficas dirigidas aos 
pr6prios cientistas. Alem disso, uma analise feita par soci6logos e es
tudiosos literarios fornece alguma informa~ao contextual para sua 
analise ret6rica. A partir des sa "situa~ao ret6rica", Fahnestock pro
poe que sua analise ret6rica ira mostrar tres temas relacionados: 

[primeiro, sabre a] transferencia no genera que ocorre entre a 
apresentar;iio original do trabalho de um cientista e sua populari
zar;iio, segundo, sabre a mudanr;a ern "tipos de afirmar;oes" que 
ocorrem quando se dirige a urn publico rnaior, e terceiro, sabre a 
utilidade da teoria classica da estase na explicar;iio do que acontece 
na "vida ret6rica" de uma observar;iio cientifica (1986: 228). 
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1 2. ANALISE RETORICA 

Seguindo os metodos discutidos anteriormente, Fahnestock avan
c,;a, partindo da situac,;ao ret6rica para analisar, usando a teoria da es
tase, os tipos de discurso persuasivo de que a ciencia faz uso. Confor
me Fahnestock, os textos cientificos originais sao de natureza predo
minantemente forense: 

os artigos cientificos estiio em grande parte preocupados em estabe
lecer a validade das observa(;6es que eles relatam; por essa raziio, a 
proeminencia excessiva das sec(;6es dos "Materiais e Metodos", e 
"Resultados", no formato padriio do artigo cientifico, e a impor
tancia dada as tabelas, figuras, e fotografias que sao colocadas ali 
como a melhor representa{;iio possivel da evidencia fisica que a pes
quisa gerou (1986). 

As adaptac,;6es cientificas, contudo, sao "esmagadoramente epi
deiticas; seu objetivo principal e comemorar, em vez de validar". 
(1986: 279). 

As adaptac;6es comemoram atraves do apelo ao sentimento de 
admirac;ao e de curiosidade. No exemplo acima, essa estrategia fun
ciona das seguintes maneiras. Primeiramente, notem-se as caracte
risticas forenses do relat6rio original. Temos ali urn autor colocando 
fatos que sao necessarios para seu argumento cientifico. A versao 
adaptada, em contraste, muda isso de maneiras especificas dando a 
afirmac,;ao: 

urn grau rnaior de certeza do que no primeiro caso. 0 cientista que 
escreveu o relat6rio original e que tinha recenternente descoberto 
uma especie de abelha tropical antes desconhecida niio estava inte
ressado em afirrnar que niio existiam outras especies semelhantes, e 
que ele tinha descoberto a "imica" (1996: 280). 

Ao contrario, a versao adaptada elevou a afirmac;ao a urn grau de 
certeza, afirmando sua singularidade, seu status de unica no genero. 
Alem disso: 

A versiio adaptada afirma tarnbem que as abelhas "comern qual
quer animal, "uma extensiio inferida dos dados observados e regis
trados no artigo de Science. Essa mudan{;a talvez niio seja mais 
que uma inocente hiperbole. Mas de novo e uma exagera{;iio em 
uma dire(;iiO interessante, porque ela ajuda a romancear o perigo 
das abelhas... A afirma{;iio de singularidade serve ao apelo epidei
tico de "adrnira{;iio" ( 1986: 281 ). 

Esta parte da analise de Fahnestock coloca a base ret6rica para 
sua analise e realc;a os tipos de persuasao que ela descobre em seus 
objetos textuais. Mas, alem disso, as partes da ret6rica, ou os cinco 
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canones, tambem entram em a~ao em sua analise. Embora as cate
gorias de memoria e apresenta~ao estejam ausentes, a inven~ao, a 
disposi~ao e o estilo sao todos analisados na continua~ao da discus
sao de seus temas sobre mudan~a de genero e sobre a constru~ao da 
certeza em textos cientificos adaptados. A inven~ao, como vista aci
ma, esta sempre relacionada com urn objetivo. Fahnestock explora 
essa rela~ao no par de textos que se segue: 

2a) 0 leopardo da india e raro, mas nao e a (mica especie de ma
miferos com niveis baixos de varia~ao nos perfis sanguineos. A foca 
elefante do norte, o alee, o urso polar e o cervo do Yellowstone fo
ram descritos como tendo niveis diminuidos de varia~ao (O'Brien et 
al., Science, 1983, p. 6). 

2b) Niveis nitidamente altos de uniformidade genetica sao nor
malmente encontrados apenas em ratos criados especificamente em 
laborat6rio ("Copycat cheetahs", Science, 83). 

Diz Fahnestock: 

Os autores cientificos de [2a)] queriam diminuir a singularidade 
do fenomeno que eles tinham observado; sendo que seu objetivo era 
convencer os leitores da validade de sua observafiio, entiio quanta 
mais raro o fenomeno, mais dificil se tornaria seu trabalho. Suas 
observw;oes sao mais plausiveis se outras semelhantes tiverem sido 
feitas, desse modo eles coerentemente citam relat6rios analogos. 
Mas o adaptador cientifico quer fazer com que os leitores se admi
rem de alga, par isso ele niio faz menfiiO alguma das especies que se 
mostraram semelhantes na invariancia genetica, e Jaz seu assunto 
parecer mais admiravel reivindicando o resultado: "aqui n6s te
mos animais na natureza que exibem a mesma conformidade gene
tica daqueles criados em laborat6rio, com respeito a essa mesma 
qualidade". 0 adaptador cientifico niio esta dizendo alga que niio 
seja verdade; ele simplesmente seleciona apenas a informafiiO que 
serve a seu objetivo epideitico (1986: 281). 

0 estilo tambem desempenha urn papel importante na analise 
ret6rica. 0 par de textos seguinte mostra o objetivo persuasivo a ser
vi~o de qual o estilo pode ser posto: 

3a) A estimativa e derivada de dois grupos de genes convencio
nalmente estudados: 47 loci de allozyme (isozyme alilica) e 155 protef
nas soluveis determinadas por eletroforeses de gel bidimensionais ... 
A amostra total de leopardos se mostrou invariante para cada urn 
dos 47 loci (O'Brien et al., Science, 1983, p. 460). 
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3b) Mas todos os leopardos possuem exatamente a mesma forma 
de cada uma das 4 7 enzimas ... em outro teste de mais de 150 protef
nas, 97% delas se igualaram aos leopardos ("Copycat cheetahs", Sci
ence 83, p. 6). 

Fahnestock analisa o estilo dessas duas passagens. Enquanto que 
a original nao acrescenta comentarios editoriais, a versao adaptada 
usa "frases intensificadoras", tais como "mais de 150", quando o to
tal e precisamente 155, e "exatamente a mesma forma para cada 
uma", em vez da palavra neutra "invariante". 0 estilo, mesmo ao nf
vel da escolha da palavra, neste caso particular, serve para enfatizar 
os objetivos epideiticos no texto. 

Finalmente, a disposi~ao ou a organiza~ao dos argumentos den
tro dos textos e importante para essa analise ret6rica. Fahnestock es
colhe urn relat6rio de Science que chegou ate Newsweek, Time, The 
New York Times, Reader's Digest e uma quantidade de outros f6runs 
populares para ciencia adaptada. 0 relat6rio se intitulava "Diferen
~as de sexo na habilidade matematica: fato ou artefato?" Time colo
cou urn titulo muito diferente, indicando certo grau de certeza sabre 
a resposta a essa questao: "0 fa tor genera na matematica". No rela
t6rio original, os cientistas afirmam que seus dados: 

4a) sao consistentes com varias hip6teses alternativas. Contudo, 
a hip6tese de uma diferen~a na escolha do curso nao foi verificada. 
Parece tambem provavel que e prematuro apostar nos processos de 
socializa~ao menino-versus-menina, como a (mica explica~ao possi
vel da diferen~a de sexo no campo da matematica. 

Time adapta o relat6rio da seguinte maneira: 

4b) De acordo com seus autores, a doutoranda Camilla Persson 
Benbow e a psic6loga C. Stanley, dajohns Hopkins University, os 
homens, por constitui~ao inata, possuem mais habilidades matema
ticas do que as mulheres ("O fator genera na matematica", Time, 15 
de dezembro de 1980, p. 57). 

A estrutura dos argumentos, sua disposi~ao, revela tambem urn 
objetivo persuasivo. Diz Fahnestock: 

As populariz(Lf6es diio certa cobertura a pontos de vista preexisten
tes que diferem do que pensam Benbow & Stanley, mas essa aten
fiio vai diferir no efeito que ela pode ter, dependendo de o artigo 
terminar, ou niio, com uma discordancia, ou com uma reiterafiio 
da posifiiO de Benbow & Stanley. Se Benbow & Stanley tiverem a 
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"ultima palavra" sobre algo, entiio a impressiio que fica e a de que 
elas fizeram uma refutafiiO bem-sucedida de seus oponentes. Em 
outras palavras, embora os exemplos de Newsweek possam estar se
guindo algum principia jornalistico de organiza,fiio, de piramide 
invertida ou a estrutura "eu ", eles possuem inevitavelmente uma 
estrutura argumentativa, e devido a sua influencia organizativa 
chegam ali mesmo a criar a opiniiio do leitor (1986: 286). 

0 ultimo exemplo mostra a importancia ideol6gica desse tipo de 
analise. Caracteristicas estilisticas e formalisticas possuem impacto 
ret6rico e ideol6gico. Em sintese, a estrutura e o estilo do discurso 
podem ter urn aspecto persuasivo ou ideol6gico. 

A cosmovisao retorica 

Analisamos a ret6rica tanto como a produ~ao de comunica~ao 
persuasiva e como a analise da comunica~ao persuasiva, mas talvez 
seja igualmente importante compreender que existe uma cosmovi
sao em a~ao, entre te6ricos ret6ricos e analistas, sabre a natureza da 
comunica~ao. A ret6rica e, em sua raiz, urn processo dialetico entre 
representa~ao e publico. Freqiientemente, os autores ou iniciadores 
da comunica~ao nao fazem parte da analise ret6rica. Uma vez que o 
discurso tenha entrada na arena comunicativa, ele nao esta mais sob 
controle plena daqueles que o produziram. E fundamentallembrar 
esse ponto na analise. Mas talvez ele seja igualmente importante 
para aqueles que produzem discurso ret6rico. Ainda mais se n6s acei
tamos que a ret6rica tern a habilidade de contornar temas e ate mes
mo de construir temas de importancia, devemos reconhecer que a 
ret6rica e, ela propria, parte da constrm;ao do conhecimento. 0 que 
n6s sabemos, n6s incorporamos retoricamente; o que n6s incorpo
ramos retoricamente, n6s dizemos que sabemos. Essa pode ser uma 
posi~ao perigosa, ou emancipadora, mas ela nos deve levar a reco
nhecer que a ret6rica e mais que "mera ret6rica". 

Passos na amilise retorica 

Embora a analise ret6rica tenda a resistir a codifica~ao, e cada 
analise seja diferente, exatamente como cada texto e diferente, as 
seguintes orienta~6es podem ser urn ponto de partida util: 

1. Estabelecer a situa~ao ret6rica do discurso a ser analisado. 
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1 2. ANALISE RETORICA 

2. Identificar os tipos de discurso persuasivo empregando a teoria 
da estase. 

3. Aplicar os cinco canones ret6ricos. 

4. Revisar e aprimorar a amilise, empregando as orienta<;6es refle
xtvas. 
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13 
ANALISE SEMIOTICA DE IMAGENS PARADAS 

Gemma Penn 

Palavras-chave: ancoragem; recupera<;ao; conota<;ao; sistema 
referente; denota<;ao; revezamento; fcone; signo; indice; significa
do; lexica; significante; mito; simbolo; paradigma ou conjunto as
sociativo; sintagma. 

A semiologia tern sido aplicada em uma variedade de sistemas de 
signos, incluindo cardapios, moda, arquitetura, hist6rias de fadas, 
produtos para consumo e publicidade de todos os tipos. Este capitu
lo discute sua aplica<;ao em imagens e, especificamente, em imagens 
publicitarias. 

Ferramentas conceptuais 

A semiologia prove o analista com urn con junto de instrumentais 
conceptuais para uma abordagem sistematica dos sistemas de sig
nos, a fim de descobrir como eles produzem sentido. Muito de sua 
precisao provem de uma serie de distin<;6es te6ricas que sao capta
das atraves de urn vocabulario espedfico. Esta se<;ao introduz essas 
ferramentas conceptuais. 

0 sistema linguistico de signos: significante e significado 

A semiologia nasceu da disciplina da lingiiistica estrutural, que 
se originou da obra do lingiiista sui<;o Ferdinand de Saussure (1857-
1913). 0 enfoque estrutural ve a lingua como urn sistema e tenta 
descobrir "todas as regras que o mantem unido" (Hawkes, 1977: 19). 
0 sistema lingiiistico compreende unidades que Saussure chamou 
de signos, e as regras que governam suas rela<;6es. Saussure propos 
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urn modelo simples e elegante do signo lingiiistico como sendo a 
conjun~ao arbitraria de urn significante, ou imagem acustica, e urn 
significado, ou conceito ou ideia. Estas duas partes podem ser anali
sadas como se fossem entidades separadas, mas elas existem apenas 
como componentes do signo, isto e, em virtude de sua rela~ao red
proca. Saussure inicia sua explica~ao sobre a natureza do signo afir
mando que a lingua nao e uma nomenclatura (1915: 66). 0 signifi
cado nao existe anterior, ou independentemente, da lingua: nao e 
simplesmente uma questao de colocar nela urn r6tulo. 

Ademais, a rela~ao entre OS dois elementos e arbitraria, ou nao 
motivada. Nao ha urn elo natural, ou inevitavel, entre os dois. Meu 
animal de estima~ao peludo, meu "gato", poderia ser igualmente urn 
"encrespado", se isso fosse aceito como tal pelos membros de minha 
comunidade lingiiistica. A lingua e, pois, convencional, uma institui
~ao social que o falante individual tern relativamente pouco poder pa
ra mudar. Do mesmo modo, embora de maneira mais controvertida, 
o conceito ao qual se refere urn significante espedfico pode mudar. 

A percep~ao central de Saussure foi a relatividade do sentido. 
Ele sintetiza o argumento da seguinte maneira: 

Em vez de ideias preexistentes entao, n6s encontramos ... valores 
que emanam de um sistema. Quando se diz que eles correspondem 
a conceitos, entende-se que as conceitos sao puramente diferenciais 
e definidos nao par seu conteudo positivo, mas negativamente par 
suas relar;oes com as outros termos do sistema. Seu carater mais 
precis a e ser o que as outros nao sao ( I9I5: II 7). 

Conseqiientemente, uma lingua que compreenda urn termo uni
co nao e possivel: ela abrangeria tudo e nao excluiria nada; isto e, ela 
nao iria diferenciar nada de nada, e sem diferen~a, nao ha sentido. 
Para dar urn exemplo: imaginemos uma pessoa que nao "conhece" 
chapeus. Agora imaginemos faze-la entender o que seja uma boina. 
Nao seria suficiente mostrar a ela uma boina ou toda uma cole~ao de 
boinas. Ela s6 seria capaz de entender o sentido de "boina" quando 
fosse ensinada a distinguir uma boina de outros tipos de chapeus: 
chapeu de feltro, gorro de la, chapeu de aha larga e assim por diante. 

Saussure distingue dois tipos de rela~ao dentro do sistema lin
giiistico. 0 valor de urn termo, dentro de urn contexto, depende dos 
contrastes com termos alternativos que nao foram escolhidos (rela
~6es paradigmaticas ou associativas), e das rela~6es com os outros 
termos que o precedem eo seguem (rela~6es sintagmaticas). Urn pa-
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radigma, ou conjunto associativo, e urn grupo de termos que sao tan
to relacionados, ou semelhantes, sob algum aspecto, como diferen
tes. 0 sentido de urn termo e delimitado pelo conjunto de termos 
nao escolhidos e pela maneira como os termos escolhidos sao combi
nadas entre eles, a fim de criar urn conjunto significativo. Isto pode 
ser esclarecido com urn exemplo. A frase "o chapeu de Alice e verde" 
constitui urn conjunto significativo em virtude da conjun~ao de uma 
serie de termos lingi.iisticos (informalmente, palavras). 0 valor de 
cada termo e determinado por seu Iugar no sintagma, isto e, pelos 
outros termos, na frase, que o precedem eo seguem, e pelo con junto 
de termos alternativos que podem substitui-lo. Isto pode ser ilustra
do como se segue: 

~Sintagma-7 

Roupo Pessoos "ser" Cor 

1' 0 chapeu de Alice e verde 

Poradigmo 0 polet6 de Pedro nao e omarelo 

""' 0 pijama do vig6rio azul era 

Saussure propos que o estudo do sistema do signo lingi.iistico se
ria parte de uma ciencia mais ampla, que ele designou de semiolo
gia: "a ciencia que estuda a vida dos signos no seio da vida social" 
( 1915: 16). 0 sistema do signo lingi.iistico seria o modelo para a ana
lise de outros sistemas de signos. 

Linguagem e sistemas de signos niio-lingiiisticos 

Barthes, no meu entender, fornece a explica~ao mais clara e mais 
util dessa nova disciplina, com rela~ao a analise de imagens. Enquan
to Saussure criou urn Iugar especial para a lingi.iistica dentro da semio
logia, Barthes come~a seuElements of Semiology invertendo a rela~ao. A 
semiologia contribui mais quando entendida como uma parte da lin
gi.iistica, "aquela parte que engloba as grandes unidades de significafiiO 
do discurso" (1964a: 11). Embora as imagens, objetos e comporta
mentos podem significar e, de fato, significam, eles nunca fazem isso 
autonomamente: "todo sistema semiol6gico possui sua mistura lin
gi.iistica". Por exemplo, o senti do de uma imagem visual e ancorado 
pelo texto que a acompanha, e pelo status dos objetos, tais como ali
menta ou vestido, visto que sistemas de signos necessitam "a media
~ao da lingua, que extrai seus significantes (na forma de nomenclatu
ra) e nomeia seus significados (na forma de usos, ou raz6es)". 
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Em vez de tratar isso como urn argumento filos6fico, com respei
to a relac;ao entre pensamento e lingua, e melhor toma-lo como uma 
prescric;ao pragmatica. Seja qual for o meio de estudo, a analise ira 
normalmente exigir a linguagem para uma expressao precisa. Por 
exemplo, os estagios na progressao da arte moderna podem ser vis
tas como uma explicac;ao crescente, puramente visual, da natureza e 
func;ao da arte e sabre seus predecessores. A postura de que "o pen
samento e igual a lingua" iria dizer que o sentido somente entra no 
sistema quando ele e articulado verbalmente, atraves da interpreta
c;ao, ou da critica. A postura pragmatica nao iria negar o potencial 
de significac;ao do meio visual, mas iria argumentar que ele e unica
mente ancorado, ou esclarecido, atraves do meio lingiiistico. Outra 
maneira de considerar essa questao e atraves da distinc;ao significan
te/significado. 0 significante, em qualquer meio, aponta para urn 
significado. Mas os significados de diferentes meios sao da mesma 
natureza, claramente nao redutiveis a seus meios de expressao. 

Esta questao realc;a uma diferenc;a importante entre linjSUagem e 
imagens: a imagem e sempre polissemica ou ambigua. E por isso 
que a maioria das imagens esta acompanhada de algum tipo de tex
to: o texto tira a ambigiiidade da imagem- uma relac;ao que Barthes 
denomina de ancoragem, em contraste com a relac;ao mais redproca 
de revezamento, onde ambos, imagens e texto, contribuem para o 
sentido completo. As imagens diferem da linguagem de outra ma
neira importante para o semi6logo: tanto na linguagem escrita, 
como na falada, os signos aparecem sequencialmente. Nas imagens, 
contudo, os signos estao presentes simultaneamente. Suas relac;6es 
sintagmaticas sao espaciais e nao temporais. 

Uma segunda distinc;ao importante entre linguagem e imagem 
relaciona-se com a distinc;ao entre arbitrario e motivado. S. Peirce 
(1934), que desenvolveu urn modelo alternativo, tripartite, do signa 
(compreendendo objeto, signa ou "representamen" e interpretante, 
e em geral referia-se a isso como semi6tica), faz uma distinc;ao im
portante (novamente triadica) entre icone, indice e simbolo. 

Uma maneira a mais de analisar a questao da motivac;ao e forne
cida pela distinc;ao de Barthes entre diferentes niveis de significa
c;ao: 0 denotativo, ou primeiro nivel, e literal, ou motivado, enquan
to niveis mais altos sao mais arbitrarios, dependentes de convenc;6es 
culturais. A relac;ao entre o significante e o significado no icone e 
uma relac;ao de semelhanc;a. A fotografia, par exemplo, reapresenta 
seu sujeito de maneira mais ou menos fiel, e e por isso o tipo de sig-
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no menos arbitrario, ou convencional. No signo indexico, a rela<_;ao 
entre significante e significado e uma rela<_;ao mais de contigiiidade 
ou causalidade. Assim, a fuma<_;a e urn indice de fogo, e urn estetosc6-
pio e tornado como urn indice do medico, ou da profissao medica. 0 
papel da conven<_;ao e mais importante, nesse caso. Finalmente, no 
simbolo, a rela<_;ao entre significante e significado e puramente arbi
traria. Uma rosa vermelha significa amor, e urn triangulo vermelho 
em urn sinal de trafego no Reino Unido, significa cuidado, devido 
unicamente a conven<_;ao. 

Niveis de significar;iio: denotar;iio, conotar;iio e mito 

No seu esbo<;o de semiologia (1964a) e mitologias (1957), Bar
thes descreve o que ele chama de "sistemas semiol6gicos de segunda 
ordem". Eles sao construidos a partir da analise estrutural do signo 
de Saussure, como a associa<_;ao de significante e significado. 0 signo 
desse sistema de primeira ordem se torna o significante da segunda. 
No primeiro sistema, por exemplo, o signo "raposa" compreende a 
associa<_;ao de determinada imagem acustica, certo conceito (canino 
avermelhado com uma cauda fechada, etc.). Na segunda ordem, 
essa associa<_;ao se torna o significante para o significado: astuto ou 
ardiloso. 0 signo de primeira ordem nao necessita ser lingiiistico. 
Por exemplo, urn desenho de uma raposa serviria do mesmo modo. 
Barthes ilustra a rela<;ao entre os dois sistemas usando a metafora es
pacial mostrada na Figura 13 .1. 

Sistema de 
segundo ordem 

Sistema de 
primeira ordem 

1 Signa -7 
(raposa) 

1 Significante 
(imagem da 

raposa) 

2 Significa<;ao 

I 
I 

2 Significante 
(raposa) 

1 Significado 
(conceito: 
raposa) 

2 Significado 
(conceito: astute, 

ardiloso) 

Figura 13.1 - Metafora espacial da relafiiO entre sistemas de signa de primeira e se
gunda ordem (adaptado de Barthes, 1957: 124). 
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Embora o signo de primeira ordem seja "pleno", quando ele 
toma parte no sistema de segunda ordem ele e vazio. Ele se torna urn 
veiculo para significa<_;ao. Ele expressa urn conceito a mais, derivado 
nao do proprio signo, mas de urn conhecimento convencional, cul
tural. Este e o ponto no qual aqueles que fazem uso psicol6gico do 
sistema tern sua porta de entrada. NaThe Rhetoric of the Image (1964b), 
Barthes distingue os tipos de conhecimento exigidos para "agarrar" 
a significa<_;ao em cada nivel. 

No primeiro nivel, que Barthes chama de denota<_;ao, o lei tor ne
cessita somente conhecimentos lingiiisticos e antropol6gicos. No se
gundo nivel, que ele chama de conota<_;ao, o lei tor necessita outros 
conhecimentos culturais. Barthes chama esses conhecimentos de le
xicos. Ele define urn lexico como uma "uma por<_;ao do plano simb6-
lico (da linguagem) que corresponde a urn conjunto de praticas e 
tecnicas" (1964b: 46). Ele pode ser pratico, nacional, cultural ou es
tetico, e pode ser classificado. Outros pesquisadores usam uma ter
minologia diferente para se referir a praticamente a mesma coisa, 
urn recurso interpretativo socialmente partilhado: por exemplo, 
Williamson (1978) emprega o termo sistema referente. A liberdade 
interpretativa do( a) leitor(a) depende do numero e da identidade de 
seus lexicos. 0 ato de ler urn texto ou uma imagem e, pois, urn pro
cesso interpretativo. 0 sentido e gerado na intera<_;ao do lei tor como 
material. 0 sentido que o leitor vai dar ira variar de acordo com os 
conhecimentos a ele(a) acessiveis, atraves da experiencia e da proe
minencia cultural. Algumas leituras podem ser bastante universais 
dentro de uma cultura; outras serao mais idiossincraticas. 

Uma forma de significa<_;ao de segunda ordem, a qual Barthes 
devotou muita aten<_;ao, foi a do mito. Para Barthes, o mito represen
ta uma confusao imperdoavel entre hist6ria e natureza. Mito e o 
meio pelo qual uma cultura naturaliza, ou torna invisivel suas pr6-
prias normas e ideologia. 

A significancia mitol6gica ou ideol6gica de uma mensagem perten
ce aos sistemas de representaf{iio que muitas vezes parecem ser neu
tros e objetivados, mas que legitimam e sustentam a estrutura de 
poder, ou um conjunto particular de valores culturais (Curran, 
1976: 9). 

Por exemplo, em rela<_;ao a fotografia da imagem publicitaria, a 
mensagem denotativa ou literal serve para naturalizar a mensagem 
conotada. Isto e, o trabalho de interpreta<_;ao, ou a compreensao da 
conota<_;ao da imagem, e mantido oculto e coeso pelo fato bmto do 
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sintagma da denota<_;ao: a conjun<_;ao dos objetos na cena e natural, 
ou dado, porque ele nao requer tradu<_;ao, nao precisa de decodifica
<_;ao (Barthes, 1964a: 51). A tarefado semi6logo e desmistificar, ou 
"desmascarar" esse processo de naturaliza<_;ao, chamando a aten<_;ao 
para a natureza construida da imagem, por exemplo, identificando 
os conhecimentos culturais que estao implicitamente referidos pela 
imagem ou contrastando os signos escolhidos com outros elementos 
de seus conjuntos paradigmaticos. 

Empreendendo uma amilise semiologica 

Em uma visao geral, o processo de analise pode ser descrito 
como uma disseca<_;ao seguida pela articula<_;ao, ou a reconstru<_;ao da 
imagem semanticizada, ou "intelecto somado ao objeto" (George & 
George, 1972: 150). 0 objetivo e tornar explicitos OS conhecimentos 
culturais necessarios para que o leitor compreenda a imagem. 

Escolhendo o material 

0 primeiro estagio e escolher as imagens para serem analisadas. 
A escolha dependera do objetivo do estudo e da disponibilidade do 
material. Por exemplo, e muitas vezes necessaria urn born tempo 
para ir ao encal<_;o de comerciais espedficos, ou material de campa
nha, nao mais disponiveis. A analise semi6tica pode ser bastante 
prolixa- algo que pode ir desde urn parcigrafo mais ou menos Iongo 
ate varias paginas - o que ira condicionar a quantidade de material 
escolhido. Urn outro fator restritivo e a natureza do material. Dito 
de maneira simples, alguns materiais sao mais passiveis de analise 
semi6tica que outros. Se o prop6sito da analise e apresentar uma ex
plica<_;ao de uma amostra representativa de material, deve-se, entao, 
empregar uma amostragem apropriada (randomica), e deve-se ter 
em mente que existem algumas dificuldades na aplica<_;ao das tecni
cas semiol6gicas. 

0 material aqui escolhido, como objetivo de uma discussao criti
ca, e urn anuncio contemporaneo de perfume (Figura 13.2), tirado 
de uma revista distribuida em urn jornal nacional. Barthes ( 1964b: 
33) justifica o uso da propaganda com objetivos didaticos, baseado 
no pressuposto de que os signos da publicidade sao intencionais e 
serao, por isso, claramente definidos, ou "compreendidos". Sabe
mos tambem que a inten<_;ao sera promover a fama e as vendas do 
produto. lsto da liberdade ao analista para se concentrar no como, 
mais do que no o que. 
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Um inventario denotativo 

0 segundo estagio e identificar os elementos no material. Isto 
pode ser feito listando os elementos sistematicamente, ou fazendo 
anota<_;6es no tra<_;ado do material (ver Figura 13.3). A maioria do 
material comercial contem tanto texto, como imagem, e nenhum 
deles deve ser ignorado. E importante que o inventario seja comple
to, pois a abordagem sistematica ajuda a assegurar que a analise nao 
seja seletivamente auto-afirmativa. Este e o estagio denotativo da 
analise: a cataloga<_;ao do sentido literal do material. Tudo o que e 
necessaria e urn conhecimento da linguagem apropriada e o que 
Barthes chama de conhecimento basico "antropol6gico". Para o ma
terial em questao, nosso inventario basico seria mais ou menos pare
cido com isso: 

Texto: "Givenchy", "Organza" 
Imagem: garrafa (de perfume), mulher, fundo 

·GIVE c y 

\ 

Figura 13.2-0 anuncio Givenchy. 
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Cor/tonalidade 
Figura feminina - ;ovem adulta 

- iluminada do alto a direita 
(cabeqa escura, corpo /eve) 

do figura (pela evidencia das sombras) 

0/hos - escuros 
- olhando para frente (para o leitor 

ou para Ionge?) 

Labios -levemente repartidos 
- do mesma cor (vermelhos) 

que a legenda 'Givenenchy'. 

Postura - de pe 
- olhando para a frente 
- braqos ao /ado. 

- Pe direito levemente dobrado---
- 'descontraida' (insinua assimetria) 

-- Cabelo preto fora de sua face e 
assimetrico em relaqao ao 
pescoqo ('contrabalanqa' o ;oelho abaixo). 

Proporq6es 
- de/gada, alta (proporqao 

do cabeqa em relaqao 
ao corpo) 

- forma de 'ampulheta' 

__ Vestimenta - 'a;ustoda ao corpo' 
ao alto e salta, plissada (flutuando) 
em baixo 

- de corpo inteiro 
- sem mangos 

Figura 13.3. - Um lrafado anotado da figura feminina. 

Cada elemento deve ser dissecado em unidades menores. Par 
exemplo, os elementos textuais compreendem dais tipos de compo
nentes ao nivel da denota<_;ao. 0 primeiro e lingiifstico: as palavras 
"Givenchy" e "Organza", aparecendo ambos duas vezes. Os do is sao 
names: urn, o nome de uma companhia, eo outro, de uma marca. 
Alem disso, o nome da marca, "Organza", denota urn tipo de tecido 
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- uma seda tina, tirme, ou urn tecido sint<~tico para vestido. 0 segun
do componente dos elementos textuais e visual: tipogratico e espaci
al. Por exemplo, "Givenchy" aparece em cima no centro e e em caixa 
alta, com letras vermelho-escuras, amplamente espa~adas, tipos san
serif e roman. 

0 mesmo deve ser feito para as imagens. Por exemplo, a mulher 
esta de pe, olhando para a frente, com urn joelho levemente levanta
do, sobrepondo-se urn pouco a garrafa. Ela e delgada, assemelhan
do-se a forma de uma "ampulheta", com pele levemente castanha 
(bronzeada?), cabelo preto e assim por diante. 

Niveis mais altos de significafiiO 

0 terceiro estagio e a analise de niveis de signitica~ao mais altos. 
Ele e construido a partir do inventario denotativo e ira fazer a cada 
elemento uma serie de perguntas relacionadas. 0 que tal elemento 
canota (que associa~6es sao trazidas a mente)? Como os elementos 
se relacionam uns com os outros (correspondencias internas, con
trastes, etc.)? Que conhecimentos culturais sao exigidos a tim de ler 
o material? 

No ambito da denota~ao, tudo o que o leitor necessita para ler o 
comercial e urn conhecimento da linguagem escrita e falada, e urn 
conhecimento do que e uma mulher e do que e uma garrafa de per
fume. No ambito da conota~ao, necessitamos de varios outros co
nhecimentos culturais. Em rela~ao ao c6digo lingi.iistico, o leitor ne
cessita "saber" que o nome da companhia "Givenchy" signitica 
"Francidade"- ao menos aos ouvidos ingleses. Isso, por sua vez, 
pode conotar alta moda e "chic". "Moda" pode tambem estar cono
tada pelo nome do tecido "Organza", eo som da palavra pode trazer 
a mente uma serie de conota~6es potenciais: "organic", talvez (em 
ingles, referente a produtos naturais), ou "extravaganza" (composi
~ao literaria de carater fantastico), ou mesmo "orgasm" (orgasmo). 

Comparada a gratia de "Givenchy", a de "Organza" aparece per
sonalizada ( escrita a pincel = escrita a mao) e, por isso, individuali
zada. "Givenchy" e nome generico (nome da companhia), enquanto 
"Organza" e especitico (nome da marca). Essa rela~ao e tambem sig
niticada pelo desenho do anuncio. "Givenchy" eo titulo dominante 
superior, enquanto "Organza" aparece em uma posi~ao subordina
da. A gratia escrita a mao sugere tambem urn segundo pensamento: 
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uma legenda acrescentada a uma imagem ja completa. 0 Z e dese
nhado com urn floreio, e as letras sao maiusculas italicas, claramente 
modeladas, sugerindo talvez instinto, otimismo e extroversao. 

N ote-se que aqui a ide~(l de escolhas paradigmaticas e usada im
plicitamente. 0 valor de cada elemento e criado atraves da compa
ra<;ao das op<;6es que estao presentes umas com as outras, das op
<;6es potenciais que estao ausentes (as nao escolhidas), bern como 
atraves da combina<;ao das escolhas. Isto pode ser expresso explici
tamente: 

~Sintagma~ 

Caixa Orientaqao Proporqao Estilo do tipo 
da tetra 

1' GIVENCHY 

Paradigma ORGANZA 
-.It 

Caixa alta 

Caixa 
alta/baixo 

Roman 

lt61ico 

ESCOLHAS Caixa baixo Blackslant 
NAO FEITAS 

Expand ida sanserif 

Condensada manuscrita 
a pincel 

Regular serif etc. 

Ao nos movermos para a ordem de significa<;ao conotativa, ou 
segunda ordem de significa<;ao, algo da especificidade do denotado, 
is toe, a mensagem literal e perdida. A mulher singular perde sua in
dividualidade e se torna urn exemplo de urn modelo fascinante. Ela 
e reconhecida nao por algo idiossincratico ou pessoal, mas por seu 
corpo alto e esbelto, sua postura, etc. Podemos notar de imediato a 
equivalencia intencional entre a mulher e a garrafa: sao ambas da 
mesma altura; ambas tern uma "cabe<;a" e urn "corpo" com propor
<;6es semelhantes, com as "cabe<;as" mais escuras que os "cm·pos". A 
"anatomia" da mulher e reproduzida na forma da garrafa, junta
mente com a estrutura estriada de sua roupa. Ambas sao levemente 
assimetricas. Essas correspondencias sugerem sua equivalencia: as 
conota<;6es da moda e da fascina<;ao sao transferidas da modelo para 
a marca (o perfume e a mulher). 

Alem de implicar que a mulher e a garrafa sao equivalentes, e 
tambem possfvel valer-se de conhecimento cultural espedfico para 
ir alem na interpreta<;ao da imagem. Por exemplo, ocon·e-me que 
ha uma inten<;ao de fazer a mulher parecer uma cariatide (ver Figu
ra 13.4) e, conseqiientemente, isso lhe acrescenta conota<;6es classi
cas da Antiga Grecia. A correspondencia entre a modelo e a cariati-
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de pode ser detalhada: ambas sao figuras femininas, postando-se 
eretas e olhando para a frente, com urn joelho levemente levantado. 
0 estilo do vestido e semelhante: ambos sao de corpo inteiro, sem 
mangas. 0 tecido parece dobrado no meio e pende em pregas pelo 
chao. 0 efeito das pregas no vestido e na garrafa pode tambem lem
brar as estrias que aparecem em muitas colunas gregas, que sao fun
cionalmente equivalentes as cariatides. 

Figura 13.4- A figura caTiatide e feminina. 
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Se essa hip6tese e correta, e possfvel, entao, tratar as diferenc;as 
entre as duas como intencionais, como escolhas paradigmaticas signi
ficativas. Talvez a diferenc;a mais notavel entre as duas esteja em suas 
respectivas proporc;6es ou compleic;ao. 0 conjunto paradigmatico 
aqui e a possfvel forma do corpo: esbelto, atletico, arqueado, etc. A 
modelo e consideravelmente mais delgada que a cariatide. Isso e 
acentuado pelo ajustamento mais apertado do vestido da modelo. 
Duas hip6teses se apresentam para explicar a diferenc;a. A primeira e 
simplesmente que, alem de ser a representac;ao de uma mulher, a ca
riatide e tambem uma pec;a arquitetural carregando peso. A segunda 
hip6tese, e provavelmente a mais 6bvia, e que as proporc;6es da mo
delo significam o ideal moderno da elegfmcia e beleza: a as vezes con
trovertida imagem da modelo enfraquecida das passarelas ( exibindo 
tecidos "da moda" - talvez organza). A imagem moderniza o ideal 
grego. Contudo, a forte correspondencia entre as duas figuras conota 
uma imagem de beleza perene, ou "classica" (e, portanto, natural). 

A razao de se levantar a primeira hip6tese e que alguns elementos 
de uma imagem podem ser simplesmente uma func;ao de exigencias 
tecnicas, ou financeiras. Por exemplo, quando a composic;ao fotografi
ca substituiu a composic;ao tipografica, os artistas graficos foram rapi
dos em explorar o potencial dessa nova tecnologia, e houve uma onda 
para urn espac;amento das letras diferente e especialmente "comprimi
do". Urn exemplo mais recente de inovac;ao, impulsionada pela tecno
logia, e a imagem trabalhada ("morphed") gerada por computador. 

0 sistema de referencia da cariatide coloca o anuncio dentro do 
mundo da Grecia Classica. Urn segundo co~unto de significantes 
transfere o local para o leste. 0 fundo, com suas cores douradas e a 
textura suavemente amaciada, sugere a areia do deserto. 0 outro 
significante chave do deserto, o sol, e sugerido pelo seu efeito: os 
tons bronzeados da pele da modelo. Mais extravagantemente, a 
tampa decorativa da garrafa pode lembrar o hier6glifo egfpcio do 
deus-sol Ra: uma cobra entrelac;ada ao redor do sol. Urn outro mito 
oriental ajuda essa re-alocac;ao mais exotica. A equivalencia entre a 
garrafa e a modelo sugere que a modelo pode ser lida como o espfri
to da garrafa - o genio da lampada- prometendo, assim, a realiza
c;ao de todos os desejos do/da comprador/a (a modelo eo perfume). 

Quando parar? 

Teoricamente, o processo de analise nunca se exaure e, por con
seguinte, nunca esta completo. Isto e, e sempre possfvel descobrir 
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uma nova maneira de ler uma imagem, ou urn novo lexico, ou sistema 
referente, para aplicar a imagem. Para fins praticos, contudo, o analis
ta ira normalmente querer declarar a analise terminada a certa altura. 
Se a analise foi empreendida para demonstrar urn ponto espedfico -
por exemplo, investigar as atuac;6es de uma estrutura mitica espedfi
ca - entao a/o analista estara justificado ao se limitar a aspectos rele
vantes do material. Em uma analise mais inclusiva, urn modo de ga
rantir que a analise esteja relativamente completa e construir uma 
matriz de todos os elementos identificados, e conferir se as relac;6es 
redprocas entre cada par de elementos foi ao menos considerada ("0 
que significa o elemento A no contexto do elemento B e vice-versa?"). 
Urn modo mais flexivel de examinar as relac;6es entre os elementos, 
ilustrada na Figura 13.5, e construir urn "mapa mental" ao redor do 
inventario denotativo. Isso nos permite a identificac;ao das relac;6es 
entre mais de dois elementos ao mesmo tempo. 

Anuncio 

I*' H·J .] j i'U I •1·1 
Deserto (areia:j cor, textural 

Rea lizac;ao 1o desejo 
I 

Localizac;ao oriental 

\ 
Deus-sol Ra 

f.I41J!!Ijj- t!~o~~ ~tampa do 1ol 

I garrafa 
(Genio) (lampada) 

p. ex. proporc;6es 
de altura, cor 

._ _____ Pele bronzeada._ ____ ., 

Figura 13.5- Exemplo de um mapa mental. 

Nao ha duvida de que o analista atento desse anuncio ira identi
ficar outros signos alem daqueles discutidos aqui. Mencionarei ape
nas mais urn. Esse significante final abrange o anuncio como urn 
todo e seu significado e simplesmente: "isso e urn anuncio". A justa-
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posic;ao do produto e do nome da marca e igual a cern mil comunica
c;6es comerciais desse tipo (isso e tambem significado pela sua locali
zac;ao dentro deste tipo de revista e por caracteristicas tais como a 
omissao do numero da pagina). Mais que isso, atraves de sua simpli
cidade espartana e texto minima, esse anuncio significa: "Esse e urn 
anuncio moderno." Como observam Leiss et al., (1997: 199), anun
cios de uma era anterior teriam incluido urn texto explanat6rio, 
para dirigir o(a) leitor(a) para a imagem, e para ensinar-lhe as ma
neiras de ler uma imagem. Esse anuncio pressup6e que a imagem 
nao necessita de tal mediac;ao textual, ou ancoragem. Curiosamen
te, esse signa final subverte o empreendimento da propria semiolo
gia, sugerindo que propagandas modernas pressup6em uma leitura 
semiologicamente perspicaz. 

Relat6rio 

Nao ha uma maneira unica de apresentar os resultados de anali
ses semiol6gicas. Alguns pesquisadores gostam de tabelas (ver Tabe
la 13.1); outros preferem urn enfoque mais discursivo. Idealmente, 
as analises apresentadas deveriam fazer referencia a cada nivel de 
significac;ao identificado tanto na imagem, como no texto (denota
c;ao e conotac;ao/mito ), e identificar o conhecimento cultural exigi do 
a fim de produzir a leitura. Elas deveriam tambem comentar as ma
neiras como os elementos do material se relacionam uns com os ou
tros. Par exemplo, as analises podem ser estruturadas pelos signos 
de niveis mais altos, identificados no material, colocando os elemen
tos significantes e suas relac;6es sintagmaticas para cada urn deles. 

Tabela 13.1 - Exemplo de apresentac;ao tabular dos achados 

Denotac;ao 

Figura feminina: 
posture, 
vestes, etc. 
Garrafa de 
perfume: 
proporc;oes, 
"estriamento", etc. 

Sintagma 

Equival€mcia 
sugerida pelas: 
Proporc;oes 
assimetricas da 
"ampulheta"; 
tom, p.ex. "cabec;a" 
escura e "corpo" 
"I eve" 
tamanho, localizac;ao; 
adjacente, etc. 

Conotac;oo/mito 

Elegancia classica 
Beleza perene (e 
natural) 
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Criticas da semiologia 

Subjetividade: leituras idiossincraticas e culturalmente partilhadas 

Os crfticos argumentam que a semiologia e capaz apenas de ofe
recer intuic;6es impressionfsticas sobre a construc;ao de sentido, e 
que nao ha garantia que diferentes analistas irao produzir explica
c;6es semelhantes. Essa objec;ao traz a tona urn dos eternos debates 
dos estudos da mfdia: ate que ponto o sentido esta na mente daquele 
que olha? 0 consenso pulou varias vezes, nas ultimas decadas, entre 
os p6los extremos do enfoque "anestesico" da mfdia que coloca os 
leitores em urn papel mais ou menos passivo, dependentes da ima
gem, para uma visao de urn leitor interminavelmente criativo, pou
co condicionado pela imagem. A verdade, sem duvida, esta em al
gum lugar entre esses dois extremos. Algumas leituras, tanto deno
tativas como conotativas, serao mais ou menos universais, enquanto 
outras serao mais idiossincraticas. Por urn lado, seria esperado que 
os leitores concordassem que a Figura 13.2 inclui uma garrafa de 
perfume e uma mulher. Se alguem fosse dizer que as imagens sao de 
urn vidro de manteiga de amendoim e de urn peixe, n6s irfamos, 
com razao, duvidar de sua sanidade, de sua visao ou de sua sinceri
dade. Isto e, a imagem limita o potencial de leituras. Por outro lado, 
urn leitor pode afirmar que a mulher parece uma amiga e que essa 
semelhanc;a "colore" as associac;6es que vern a mente. Nesse caso, a 
leitura e meramente idiossincratica. 0 conceito de Barthes de lexico 
torna-se util aqui. 0 que sera mais importante para 0 analista nao e 0 

idiossincratico, mas as associac;6es e os mitos culturalmente partilha
dos que os leitores empregam. 

Leiss e colegas (1977: 214) levantam uma outra questao sobre 
subjetividade. Eles notam que a qualidade da analise e fortemente 
dependente da habilidade do analista. Dizem que nas maos de urn 
analista habil, como Roland Barthes, oujudith Williamson: 

Ela e uma ferramenta criativa que permite a alguem alcanfar ni
veis mais profundos da conslrufiiO de sentido em propagandas. 
Um analista menos prdtico, contudo, pouco pode fazer alim de 
apresentar o 6bvio, de uma maneira complexa e muitas vezes pre
tenciosa (1997: 214). 

Seu argumento e que a importancia da habilidade do analista 
milita contra a possibilidade de estabelecimento de consistencia e fi
dedignidade, na forma de concordancia entre analistas. Outros cri
ticos vao mais alem. Cook (1992: 71), por exemplo, critica o tom ge-
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ral das explica~6es semiol6gicas que reivindicam uma percep~ao su
perior, ou verdade. Sob certos aspectos, esse e urn ponto estilistico, e 
talvez o cientista social deva ser mais cauteloso ao manifestar dema
siado faro literario e deva apresentar as analises com mais humilda
de. Contudo, Cook sente-se tambem pouco a vontade com rela~ao 
ao emprego das metaforas "profunda" e "de superficie", e sabre a 
tendencia a abstra~ao, que resulta na prioriza~ao dos niveis "profun
dos" de significado. 

Abstrafiio e mistificafiiO 

As explica~6es semiol6gicas reconhecem a rela~ao entre "con
teudo superficial" e "conteudo interpretativo" nas distin~6es entre 
denota~ao e conota~ao, e entre significante e significado. Contudo, 
muita pesquisa semiol6gica coloca maior enfase na conota~ao e no 
significado. Cook (1992: 70-1) argumenta que a busca par mitos 
ocultos cega o pesquisador para os detalhes e a estrutura de superfi
cie. Par exemplo, propagandas nao sao lembradas como entidades 
abstratas. Suas minucias sao essenciais: detalhes e estilo sao tao im
portantes como o mito subjacente. Como coloca Barthes (1964a: 
45), fica sempre faltando alguma coisa quando alguem desveste uma 
propaganda de suas mensagens: "a mensa gem sem urn c6digo". 
Uma lagartixa rasteja sabre urn telefone tocando, em urn comercial 
de televisao para a barra de chocolate Flake: aqui, a lagartixa pode 
ser uma metafora, mas ela e tambem urn animal muito concreto. Se
pare o mito e voce fica ainda com a lagartixa, que representa a si 
mesma, e essa lagartixa e parte daquilo que e recordado pelo leitor, 
e e o que se perdeu no processo de abstra~ao. 

A essencia dessa critica e que a analise tern como objetivo uma 
coloca~ao unificada do sentido subjacente, e que isso ignora a varia
~ao e a contradi~ao da superficie. Ela reduz uma complexidade 
enorme a umas poucas dimens6es abstratas. Leach faz o seguinte co
mentario sabre as analises mitol6gicas de Levi-Strauss: "a essa altu
ra, alguns leitores ingleses podem come~ar a suspeitar que toda a ar
gumenta~ao nao passou de uma elaborada piada academica" (1970: 
31). Sim, Levi-Strauss mostrou que e possivel desconstruir comple
xos discursos sociais em matrizes discretas de dimens6es fundamen
tais, mas isso e apenas possivel abstraindo do que e caracterizado 
como "nao essencial". Do mesmo modo, Leiss et al. ( 1977) aplaudem 
Barthes e Williamson par suas precisas analises de detalhes, mas eles 
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criticam as abstrac;6es que Williamson apresenta na segunda metade 
de seu livro: elas sao banais e lhes falta aspectos mais espedficos. Em 
urn sentido pratico, elas nao sao muito praticas. 

Dessa maneira, as criticas de Cook & Leiss et al. retiram da expli
cac;ao semiol6gica sua tendencia de focar o significado as custas do 
significante, e de focar ordens mais altas de significac;ao as custas da 
denotac;ao. 0 detalhe nao deve ser visto como puramente secunda
rio, dependente da estrutura do mito: ele e importante em si mes
mo, e especialmente util como urn indice social potencial. Por exem
plo, o bronzeamento da modelo no anuncio Givenchy e urn indice 
dos ideais correntes de beleza. 0 bronzeamento conota lazer, no 
mundo ocidental contemporaneo; ao passo que durante o periodo 
da Regencia, digamos, conotava trabalho externo, e as altas classes 
da nobreza, dadas ao lazer, empregavam estrategias elaboradas 
para evitar o bronzeamento. Para concluir, uma analise deve ser re
dproca. A abstrac;ao deve alimentar a concretizac;ao e vice-versa. A 
ironia disso tudo, porem, e que se por urn lado esse e urn ponto im
portante, por outro lado explicac;6es detalhadas de denotac;ao ten
dem a apresentar o 6bvio e, e claro, tornar-se totalmente repetitivo. 

Validade ecol6gica e o problema da recuperar,;iio 

Normalmente, n6s nao examinamos detalhadamente as ima
gens procurando seus sentidos culturais implkitos. Se no dia-a-dia o 
leitor nao se entretem nas imagens de maneira meticulosa e sistema
tica, como faz o semi6logo, entao, qual a importancia da explicac;ao 
do semi6logo? Uma resposta poderia sera precisao: a explicac;ao se
miol6gica afina e torna explicito aquilo que esta implicito na ima
gem. Por exemplo, o leitor casual pode perceber as conotac;6es clas
sicas da Figura 13.2, sem a necessidade de saber o que seja uma ca
riatide. Muitas vezes n6s temos apenas uma sensac;ao vaga de famili
aridade. De fato, essa vaga familiaridade e freqi.ientemente intencio
nal. Referencias que sao muito precisas podem distrair o leitor da 
ac;ao mitica que uma imagem esta destinada a cumprir: no caso da 
publicidade, a transferencia de sentido da imagem para o produto. 
Conseqi.ientemente, o semi6logo desempenha urn valioso trabalho 
de chamar a atenc;ao para a natureza construida da imagem. 

Barthes defendeu a desmistificac;ao como urn meio de ac;ao poli
tica, empregando o sarcasmo e a ironia como as ferramentas princi
pais. Contudo, os construtores de mito, como os publicitarios, sem-
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pre possuem urn alibi ja pronto: a simples negac;ao do senti do de se
gunda ordem, ou de sua intenc;ao. De maneira ainda mais interes
sante, a crftica traz consigo uma contribuic;ao ao mito, certa cumpli
cidade como objeto de analise. Ao criticar, digamos, o Homem de 
Marlboro, o mit6logo apenas acrescenta outro contributo a sua fama 
e a sua resistencia: ele se torna urn fcone academico. Isto e, mais do 
que nunca, a crftica e recuperada pelo proprio mito e e colocada a 
servic;o do mito. 

Esta habilidade de recuperac;ao provem da muitas vezes discutida 
qualidade "multiforme" dos mitos. Esta qualidade e o resultado do es
vaziamento do conteudo e da hist6ria do signo de primeira ordem, de 
tal modo que ele se torna urn vefculo disponfvel para a significac;ao de 
segunda ordem. Dessa maneira, tudo pode ser usado como urn signi
ficante do mito, e o mito e capaz de assimilar, ou desviar a crftica. U m 
exemplo de recuperac;ao em ac;ao pode ser encontrado em algumas 
propagandas de marcas de cigarros com filtro, nas decadas de 1960 e 
1970, que foram produzidas como resposta aos achados cientfficos so
bre OS riscos do fumo para a saude. Essas propagandas empregaram 
imagens cientfficas, tipicamente na forma de urn cigarro dissecado ao 
estilo de urn diagrama cientffico: urn desenho de linhas simples, com 
anotac;6es ao estilo de livros-texto. Desse modo, a crftica cientffica ao 
cigarro voltou-se sobre si mesma: o problema e cientffico e, do mesmo 
modo, evidentemente, e a soluc;ao. 

Tal fato sugere que urn enfoque ingenuo, ao estilo "Rumpelstiltskin", 
e inadequado: nao e suficiente apenas nomear 0 mito. 0 simples ato 
de nomear urn mito, contudo, nao deixa de ter seu valor crftico. 0 
fato de nomear desnaturaliza o mito, tornando-o mais tangfvel: ele 
se torna uma "coisa" que pode ser manipulada e criticada (a que in
teresses ele serve?). Isto e, nomear e urn primeiro passo essencial no 
processo de crftica, mas nao e suficiente em si mesmo. Sontag discu
te urn problema semelhante em sua analise das metaforas da doen
c;a. Ela afirma que "as metaforas nao podem ser afastadas apenas 
pelo fato de evita-las. Elas devem ser expostas, criticadas, sacudidas, 
esgotadas" (1991: 179). Alem disso, Sontag prop6e que o processo 
de identificac;ao e crftica das metaforas deve ser guiado pelos efeitos 
das metaforas: "Nem todas as metaforas aplicadas a doenc;a e a seus 
tratamentos sao igualmente insossas e levam a distorc;ao" ( 1991: 
179). Contudo, isso simplesmente adia a questao crucial: que meta
foras ou que mitos? E quem ira decidir? 
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Talvez mais importante ainda que apresentar explica<;6es semio-
16gicas das imagens seja o cultivo de urn enfoque critico: a apresen
ta<;ao dos meios para uma crftica e a compreensao dos meios pelos 
quais os propagandistas de todas as cores contestam o espa<;o mito-
16gico. Embora se possa argumentar que essa pra.tica, ela propria, 
seja uma propaganda em favor de uma disciplina academica crftica, 
com interesses pessoais, pode-se tambem, do mesmo modo, afirmar 
que, se tal enfoque fosse concretizado, a disciplina academica se tor
naria desnecessaria. Isso nao e para negar o valor de crfticas funda
mentadas: o tempo das pessoas para tal reflexao crftica e limitado, 
se comparado as infinitas possibilidades da analise semiol6gica. 

Para uma semiologia hibrida 

Essa se<;ao final apresenta uma breve discussao de dois caminhos 
possfveis na discussao de alguns dos problemas identificados acima. 
A integra<;ao da semiologia com tecnicas interativas de coleta de da
dos oferece urn meio de discutir o problema da subjetividade, atra
ves da reintegra<;ao do leitor leigo. 0 potencial para uma aproxima
fiio com as tecnicas de analise de conteudo contempla urn aspecto di
ferente do problema da subjetividade, ao enfatizar uma abordagem 
sistematica a amostragem e a analise. 

ValidafiiO comunicativa: entrevistas e grupos focais 

A fim de avaliar a extensao e o uso de conhecimentos culturais 
socialmente partilhados dentro de urn determinado grupo de pes
soas, a semiologia pode ser combinada com alguma forma de coleta 
interativa de dados. Grupos focais ou entrevistas sao a escolha 6bvia, 
eo trabalho do entrevistador sera focar a aten<;ao dos participantes 
no material, sem conduzir suas respostas. A melhor maneira de se 
fazer isso e colocar perguntas gerais, tais como "Do que voces pen
sam que essa fotografia trata?", e pedir aos participantes que sejam 
precisos sabre os aspectos do material que lhes causam determinada 
impressao. A natureza subjetiva da leitura deve ser enfatizada para 
ajudar os participantes a se sentirem a vontade: o exerdcio nao e urn 
teste, ou jogo de adivinhar. 0 pesquisador pode tam bern perguntar 
sabre aspectos espedficos do material: "Por que voces pensam que 
foi usada tal cor aqui? Que impressao isso causa?" 

Comumente, as entrevistas devem ser gravadas e o pesquisador 
deve assegurar que as referencias a partes do material sejam explfci-
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tas, para referencia posterior. Isto fica mais facil se for feita uma gra
va~ao em vfdeo do material, e se os participantes forem encorajados 
a apontar as partes relevantes do material, a medida em que falam. 
A transcri~ao deve, entao, ser codificada tematicamente, relaciona
da, talvez, a urn algum referencial ja existente. 

Analise de conteudo 

A semiologia e a analise de conteudo sao consideradas, muitas ve
zes, como sendo instrumentos de analise radicalmente diversos, mas, 
como afirmam tanto Leiss et al. ( 1977), como Curan ( 1976), ha muitas 
raz6es para uma aproximafiio. Os semi6logos podem incorporar os 
procedimentos sistematicos de amostragem da analise de conteudo. 
Isto levara, de alguma maneira, a discutir as crfticas de que o enfoque 
produz resultados autoconfirmadores, e de que nao e legftimo gene
ralizar as conclus6es de uma analise semiol6gica para outro material. 
A sistematiza~ao mais aprimorada da analise, que a analise de conteu
do defende, pode levar tambem a ajudar o semi6logo a combater acu
sa~6es de seletividade (por exemplo, na constru~ao de inventarios de 
denota~ao e matrizes de possfveis sintagmas). A analise resultante de
vera ser mais fidedigna (replicavel) e menos dependente de idiossin
crasias e habilidades de determinados analistas. 

Alem disso, a inclusao de mais c6digos interpretativos (baseados 
mais na conota~ao do que na denota~ao) nas analises de conteudo e 
prova da redproca influencia da semiologia. Tais analises, contudo, 
perdem seus aspectos estruturais de urn enfoque puramente semio-
16gico: como o sentido e criado nas rela~6es espaciais entre elemen
tos dentro da imagem espedfica. Entretanto, essa maneira de expo
si~ao, mesmo nas maos do mais perito e laconico dos pesquisadores, 
requer uma grande quantidade de espa~o, se a analise quiser dar 
conta de pelo menos uma parcela do tamanho padrao de uma amos
tra rotineiramente planejada pelo analista de conteudo. 0 maior 
obstaculo para uma integra~ao completa dos dois enfoques e, pois, 
logfstico. A solu~ao podera ser empregar os dois enfoques lado a 
lado. Uma explica~ao semiol6gica de uma pequena amostra de ima
gens pode exemplificar diferentes c6digos analfticos de conteudo. 
Por exemplo, urn c6digo analftico de conteudo relacionado, diga
mos, a "mitos de beleza", aplicado quantitativamente a uma ampla 
amostra de propagandas, pode ser ilustrado qualitativamente por 
uma explica~ao semiol6gica da propaganda em questao. Essa expli-
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cac_;ao seria parcial, pois ela iria enfocar aspectos relevantes da ima
gem, em vez de analisar a propaganda como urn todo. Ela iria real
c;ar a transparencia do procedimento da analise de conteudo, tor
nando o metodo e os criterios de codificac;ao explicitos e abertos ao 
escrutinio do leitor. 

Passos para uma ana.lise semiologica 

1. Escolha as imagens a serem analisadas. Identifique as fontes ade
quadas de material. Que tipo de material e mais adequado para 
tratar o problema de pesquisa? Como ele pode ser conseguido? 
Contemporaneo ou do passado? Por exemplo, arquivos de mi
dia, material comercial acessivel, material baixado da Internet? 
Selecione a amostra: quanto material? Leve em conta as exigen
cias de tempo e do espac;o disponivel para relat6rio. Quais sao os 
criterios apropriados de selec;ao? Os achados vao ser generaliza
dos alem da amostra; se afirmativo, ate que ponto? Torne os cri
terios para amostragem nao randomica explicitos e comente a 
respeito de como a amostra resultante e nao representativa, por 
exemplo, efeitos sazonais. 

2. Compile urn inventario denotativo- urn levantamento sistemati
co dos conteudos literarios do material. Inclua todo o texto (lin
giiistica e tipografia) e imagens. Crie uma lista, ou fac;a anotac;6es 
no material. Isso ajuda ao analista a se familiarizar com o mate
rial e previne o problema de seletividade. Isso tambem da enfase 
ao processo de construc;ao da imagem. Acrescente os detalhes: 
embora nao seja possivel fornecer uma explicac;ao exaustiva, e 
importante ser o mais preciso e explicativo possivel. 0 processo 
de translac;ao para a linguagem pode ajudar a identificar aspec
tos menos 6bvios da composic;ao e conteudo que contribuem 
para a significac_;ao geral. Anote o tamanho, cor, localizac_;ao, etc. 
de todos OS elementos. Reconstruc.;ao paradigmatica: quais sao as 
alternativas nao escolhidas para cada elemento identificado? As 
alternativas ausentes contribuem para a significac_;ao, atraves de 
delimitac.;ao do sentido dos elementos escolhidos. 

3. Examine os niveis mais altos de significac_;ao: conotac.;ao, mito e 
sistemas referentes. 0 que os elementos conotam? Que elemen
tos constituintes trazem contribuic;6es para cada signo de ordem 
superior identificado? Identifique os conhecimentos culturais aos 
quais as imagens se referem e atraves dos quais elas sao interpre-
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tadas. Elementos diferentes podem ser polissemicos e podem 
contribuir para mais de urn signo de ordem superior. 0 conheci
mento cultural e os valores que se pressup6e que o leitor possua 
podem ser usados para "reconstruir" o lei tor "ideal", ou identifi
car indices sociais. Sintagma: como os elementos se relacionam 
urn com o outro? Correspondencias, contrastes? Ha pistas para 
enfases e relac;6es, por exemplo, cor, tamanho, posicionamento? 
Como o texto se relaciona com a imagem? Ancoragem, reveza
mento? Redundancia? 

4. Decida quando concluir. A analise enfocou o problema de pes
quisa? Confira se todos os elementos do indice denotativo estao 
incluidos e se suas inter-relac;6es foram levadas em considerac;ao, 
por exemplo, matriz, mapa mental. 

5. Selecione formas de relat6rio. Escolha o formato de apresenta
c;ao, por exemplo, tabela, texto e estrutura. Inclua referencias 
para cada nivel de significac;ao: denotac;ao, conotac;ao, mito e os 
sistemas referentes exigidos para compreender niveis superiores 
de significac;ao. Preste atenc;ao na maneira como os elementos es
tao relacionados. Quando diversas analises sao apresentadas, es
pecialmente com objetivos comparativos, pode ser u.til indicar 
sua relac;ao, por exemplo, empregando a mesma estrutura em 
cada analise. 
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14 
ANALISE DE IMAGENS EM MOVIMENTO 

Diana Rose 

Palavras-chave: codifica<_;ao; representa<_;ao; narrativa; transla<_;ao. 

Neste capitulo, irei discutir urn metoda para analisar a televisao 
e outros materiais audiovisuais. 0 metoda foi desenvolvido especifi
camente para investigar representa<_;6es da loucura na televisao e, 
inevitavelmente, alguma coisa do que tenho para dizer sera espedfi
co para esse t6pico. Muito disso, contudo, tern uma aplica<_;ao mais 
geral, pois abrange urn conjunto de conceitos e tecnicas que podem 
servir de orienta<_;ao na analise de muitas representa<_;6es sociais no 
mundo audiovisual. 

Parte da aplicabilidade geral do metoda provem de seus funda
mentos te6ricos. N a verdade, a argumenta<_;ao te6rica e critica em 
cada ponto do desenvolvimento da tecnica. Come<_;arei, entao, dizen
do algo sabre OS fundamentos teoricos do metoda, limitando-me, 
nesse ponto, a urn nfvel mais geral. 

0 que precisamente sao meios audiovisuais, como a televisao? E 
a televisao igual a urn radio com figuras? Diria que nao. Alem do fato 
de que 0 proprio radio nao e simples, OS meios audiovisuais SaO Uffi 

amalgama complexo de sentidos, imagens, tecnicas, composi<_;ao de 
cenas, sequencia de cenas e muito mais. E, portanto, indispensavel 
levar essa complexidade em considera<_;ao, quando se empreende 
uma analise de seu conteudo e estrutura. 

Todo passo, no processo de analise de materiais audiovisuais, 
envolve transladar. E cada translado implica em decis6es e escolhas. 
Existirao sempre alternativas viaveis as escolhas concretas feitas, e o 
que e deixado fora e tao importante quanta o que esta presente. A 
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escolha, dentro de urn campo multiplo, e especialmente importante 
quando se analisa urn meio complexo onde a transla~ao ira, normal
mente, tomar a forma de simplifica~ao. 

Nunca haveni uma analise que capte uma verdade unica do tex
to. Por exemplo, ao transcrever material televisivo, devemos tomar 
decisoes sobre como descrever os visuais, se vamos incluir pausas e 
hesita~oes na fala, e como descrever os efeitos especiais, tais como 
musica ou mudan~as na ilumina~ao. Diferentes orienta~oes te6ricas 
levarao a diferentes escolhas sobre como selecionar para transcri
~ao, como mostrarei a seguir. 

Como ja foi dito, nao ha urn modo de coletar, transcrever e codi
ficar urn con junto de dados que seja" verdadeiro" com referencia ao 
texto original. A questao, entao, e ser o mais explfcito possivel, a res
peito dos recursos que foram empregados pelos varios modos de 
transla~ao e simplifica~ao. Bernstein (1995) sugeriu que n6s cha
massemos o texto de "L1" (o L esta por linguagem), eo referencial 
de codifica~ao "L2". 0 resultado da analise e, entao, uma intera~ao 
entre L1 e L2. E uma transla~ao de uma lingua para outra e, para 
Bernstein, ela possui regras ou procedimentos. 0 problema com 
esse modelo e que ele pressupoe apenas dois passos. Ou, talvez, ele 
supoe que os processos de sele~ao, transcri~ao e codifica~ao dos da
dos possam ser vistos como uma unica linguagem. A distin~ao, con
tudo, nao deixa claro que nao pode haver urn simples espelhamento 
do conjunto de dados na analise final. Processos de translado nao 
dao origem a simples c6pias, mas levam, interativamente, a produ
~ao de urn novo resultado. 

Tomemos urn exemplo, novamente do campo da transcri~ao. 
Potter & Wetherell (1987) propuseram urn metodo para transcri~ao 
da fala. Eles acentuam a importancia de descrever pausas e hesita
~6es, e a dura~ao desses silencios, em sua descri~ao. Seria isso " mais 
verdadeiro" que uma simples transcri~ao, palavra por palavra? Eu 
diria que nao. 0 que dizer da inflexao e da cadencia (ver, por exem
plo, Crystal & Quirk, 1964)? E ainda mais importante para o nosso 
caso, que dizer dos aspectos visuais da comunica~ao? A cinetica e urn 
enfoque descrito por Birdwhistell ( 1970), mas raramente emprega
do. Este autor descreve as dimensoes nao verbais da comunica~ao. 
Uma enfase na fala, ou discurso, nunca pode incluir essas caracteris
ticas. Saussure reconheceu isso ha muito tempo atras, quando ele 
disse que a semi6tica e a ciencia dos signos, e signos nao se limitam 
aos campos da fala e da escrita. 
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Voltando a analise da mfdia, Wearing (1993), seguindo Potter & 
Wetherell, analisou as reportagens da imprensa sabre urn assassino 
considerado urn doente mental. A analise ficou totalmente ao nivel 
do texto, ignorando o leiaute, titulos, fotografias e localiza~ao em re
la~ao a outras hist6rias. Wearing insistiu que urn novo retrato tinha 
sido produzido pelo entrelac;amento de dais discursos- o jornalisti
co e o psiquiatrico. Devemos dizer que as representa~6es da midia 
sao mais que discursos. Elas sao urn amalgama complexo de texto, 
escrito ou falado, imagens visuais, e as varias tecnicas para modular 
e seqiienciar a fala, as fotografias e a localiza~ao de ambas. 

A questao nao e que exista urn caminho para captar todas essas 
nuan~as a fim de produzir uma representa~ao mais fiel. E, antes, que 
alguma informa~ao sera sempre perdida, outras informa~6es pode
rao ser acrescentadas, e desse modo o processo de analisar fala e fo
tografias e igual a tradu~ao de uma lingua para a outra. Ao mesmo 
tempo, isso normalmente implicara uma simplifica~ao, quando o 
texto a mao e tao complexo quanta a televisao. 0 produto final, do 
mesmo modo, sera normalmente uma simplifica~ao - urn conjunto 
de extratos ilustrativos, uma tabela de freqiiencias. 

Ha casas onde a analise extrapola o texto, tanto em tamanho, 
como em complexidade. Muitas obras sabre crftica literaria sao des
se tipo, sendo o livro de Barthes (1975) S/Z urn exemplo disso. No 
trabalho de Birdwhistell (1970), mencionado acima, foram necessa
rios do is anos e todo urn livro par analisar uma sequencia de dais mi
nutos, de uma pessoa acendendo e fumando urn cigarro. Talvez isso 
mostre o absurdo de tentar cap tar alga intrfnseco ao texto concreto, 
em urn trabalho analitico. 

Alem disso, e como ja se falou, os materiais de televisao nao sao 
definidos apenas a partir do texto. A dimensao visual implica tecni
cas de manejo de camerae dire~ao, que sao apenas secundariamen
te texto. Elas produzem sentidos, certamente, mas esses sentidos sao 
gerados por tecnicas de especialistas. 

Em vez de procurar uma perfei~ao impossfvel, necessitamos ser 
i:nuito explicitos sabre as tecnicas que n6s empregamos para selecio
nar, transcrever e analisar os dados. Se essas tecnicas forem tornadas 
explfcitas, entao o leitor possui uma oportunidade melhor de julgar a 
analise empreendida. Devido a natureza da transla~ao, existira sem
pre espa~o para oposi~ao e conflito. Urn metoda explfcito fornece urn 
espa~o aberto, intelectual e pratico, onde as analises sao debatidas. 
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No restante do capitulo, irei descrever urn metodo para analisar 
televisao, e esforc;ar-me-ei para tornar essa descric;ao tao explicita 
quanto possivel. Este metodo foi delineado especificamente para 
analisar representac;6es da doenc;a mental na televisao britfmica. 
Embora o metodo nao se limite a esse assunto, a doenc;a mental e o 
t6pico que irei empregar para meus exemplos. No decurso da cami
nhada, alguns poucos pontos te6ricos, que penso serem gerais, se
rao discutidos. 

SelefiiO dos programas 

A primeira tarefa e fazer uma amostra e selecionar o material 
para gravar diretamente. Que programas serao selecionados, de
pendeni do t6pico da area a ser pesquisada e da orientac;ao te6rica. 
Por exemplo, urn pesquisador pode estar particularmente interessa
do em urn t6pico que e tratado, principalmente, por programas do
cumentarios. Ele/ela pode ate mesmo ter urn conhecimento apro
fundado de programas que tern aver como t6pico. Mesmo com esse 
nivel de conhecimento, 0 processo de selec;ao nao e simples. 0 que 
deixar fora e tao importante quanta o que vai se incluir, e ira afetar o 
restante da analise. As quest6es da omissao e da ausencia eram cen
trais para os primeiros semi6logos (Barthes, 1972). Escolhas te6ricas 
e empiricas influenciam a selec;ao dos programas ou hist6rias, que 
nao sao exemplos auto-evidentes do t6pico em considerac;ao. 

Urn procedimento comum na selec;ao de programas e fazer uma 
ampla varredura do que e apresentado no tempo nobre, e tamar en
tao urn t6pico de interesse apresentado. Isso, e claro, significa ver o 
conjunto inteiro de informac;6es, o que podera se constituir em urn 
processo muito Iento. Na cobertura do tempo nobre, sao centenas as 
horas a serem vistas. Gerbner e sua equipe (Signorelli, 1989) empre
garam esse metoda para estudar representac;6es da violencia no 
tempo nobre, por urn periodo de 20 anos, nos Estados Unidos. Esse 
e tambem o caminho que escolhi para analisar as representac;6es da 
loucura na televisao. 

No processo de registro, ha pelo menos do is passos. 0 primeiro e 
quando e quanta tempo nobre registrar. Selecionei urn periodo de 
oito semanas, no inicio do verao de 1992, e registrei o tempo nobre 
na BBC 1 (British Broadcasting Corporation) e 11V (Independent Tv), 
pois esses sao os canais populares. Foram registradas rotineiramente 
as noticias, duas novelas, duas series de drama e dois programas co
micas em cada canal. Os documentarios tambem foram incluidos. 
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14. ANALISE DE IMAGENS EM MOVIMENTO 

A escolha das datas foi por conveniencia. Resultados diferentes 
poderiam ter aparecido, caso as grava~6es tivessem sido no outono, 
ou no inverno. Os meios televisivos sao afetados pelo ciclo anual. 
Isso teria sido mais importante se o objeto de analise fossem hist6-
rias politicas. Deve-se notar que a amostragem randomica nao supe
ra esse problema, pois a "popula~ao" nao e homogenea. 

0 problema seguinte foi a sele~ao dos extratos que apresentavam 
loucura. Quando uma representa~ao e uma representa~ao da loucu
ra? Por exemplo, o Glasgow Media Group (Philo, 1996) incluiu obi
tuarios e shows comicos em sua analise do tratamento da loucura pela 
mfdia. Empreguei uma defini~ao mais restrita, de acordo com Wahl: 

Eu estaria a favor, par exemplo, da presenfa, dentro da apresenta
fiio da midia, de um termo psiquiatrico especifico (incluindo desig
nafoes vulgares, tais como "doido", "louco varrido", etc., bem 
como diagnoses formais, tais como esquizofrenia au depressiio ), au 
a indicafiio dada na receita de tratamento psiquiatrico, como crite
rios apropriados (1992: 350). 

E importante ser explicito sobre as raz6es da escolha de uma de
fini~ao como a de Wahl. A escolha de tomar uma doen~a mental defi
nida como o foco de trabalho tern uma dimensao etica. A abrangen
cia da rede de psiquiatria hoje e tal, que quase todo problema huma
no pode se tornar objeto de sua area. Mas sao aqueles com proble
mas mais severos que sao expulsos e excluidos, e isso pode ser afeta
do pela maneira como eles sao representados pela mfdia. Ha, pois, 
uma preocupa<_;ao etica de enfocar disturbios mentais suficiente
mente serios a fim de que chamem a aten<_;ao de urn psiquiatra. Tais 
preocupa<_;6es eticas, particularmente quando tern a ver tambem 
com exclusao social, podem muito bern ser aplicadas a outros gru
pos de excluidos. 

0 problema final, na sele<_;ao do conjunto de dados, tern a ver 
com as metaforas. A terminologia da doen<_;a mental e rotineiramen
te empregada para ca<_;oar e insultar: "Voce e muito louco"; "Quem e 
esse esquizo doido?"; "ela esta louca de amor!" Os empregos dater
minologia da doen<_;a mental sao importantes para a representa~ao 
geral da loucura na televisao. Eles foram levados em considera<_;ao 
na analise feita aqui. 

0 uso metaf6rico da terminologia da doen<_;a mental pode ser re
lacionado, de maneira mais restrita ou mais ampla, as outras repre
senta<_;6es da loucura. Permanece, pois, a questao de que usos meta-
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f6ricos incluir. Se a linguagem e, porem, urn sistema, entao os signos 
pertencentes a urn contexto, quando presentes em urn outro contex
to completamente diferente, irao ainda carregar consigo algum peso 
do sentido original. A primeira vista, a famosa frase "ela esta louca 
de amor" parece ter pouco a ver com desordem psiquiatrica. Mas o 
termo "louco" , relativo a conceito ha seculos, esta ainda tingido com 
no<_;6es de extremismo e excesso, e ate mesmo de dano emocional, 
quando colocado no seu novo contexto. 

Aquestao da defini<_;ao tern de ser decidida para qualquer analise 
de tempo nobre na televisao, e ha, certamente, outros t6picos (tais 
como deficiencia ffsica), onde a metafora se constituira em urn pro
blema. A defini<_;ao do que entra como uma representa<_;ao do t6pico 
de interesse ira implicar escolhas te6ricas, mas tambem escolhas eti
cas, como foi discutido. 

Transcri~ao 

A finalidade da transcri<_;ao e gerar urn con junto de dados que se 
preste a uma analise cuidadosa e a uma codifica<_;ao. Ela translada e 
simplifica a imagem complexa da tela. Os primeiros pesquisadores 
nao tinham video (Nunnally, 1961), e codificavam diretamente do 
ar. Seria possfvel fazer isso com urn referencial de codifica<_;ao de 
apenas duas ou tres dimens6es, mas algo mais detalhado exige o re
gistro do meio com palavras escritas. Esta, como ja foi dito repetida
mente, e uma forma de transla<_;ao. 

E importante decidir sabre a unidade de analise. Este e urn pan
to bastante acentuado pelos analistas da conversa<_;ao (Silverman, 
1993) e aqueles que produziram tecnicas computadorizadas para 
analisar dados qualitativos, tais como ETHNOGRAPH e NUD*IST. 
No estudo que estou usando como ilustra<_;ao, foi decidido que a uni
dade de analise seria uma tomada feita pela camera de filmagem. 
Quando uma camera mudava o conteudo, uma nova unidade de 
analise come<;ava. A defini<;ao da unidade de analise foi, por isso, ba
sicamente visual. 

Os analistas da conversa<_;ao, ou os te6ricos do discurso, tomam, 
basicamente, como sendo uma unidade de analise uma linha, uma 
senten<_;a ou urn paragrafo. A unidade esta, conseqiientemente, ba
seada na fala. Ciente da importancia dos aspectos nao-verbais dos 
textos audiovisuais, escolhi a unidade de analise com base no visual, 
mas tambem, por motivos praticos, porque, na grande maioria dos 
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casos, essas tomadas eram relativamente simples de serem trabalha
das. Ha urn espa~o para o pragmatismo em analises complexas. 

A televisao e urn meio audiovisual e devera existir algum modo 
de descrever o visual, bern como a dimensao verbal. Enfatizei a di
mensao visual e chegou a hora de olhar para isso com urn pouco 
mais de detalhe. E impossfvel descrever tudo o que esta na tela e eu 
diria que as decisoes sobre transcri~ao devem ser orientadas pela 
teoria. No estudo sobre loucura, foi propos to teoricamente que a do
en~a mental era estigmatizada, vista como diferente e exclufda. Foi 
proposto ainda que a representa~ao disso iria, muitas vezes, tomar a 
forma de tomadas singulares, isoladas, e close-ups escrutinadores. 
Foi por isso decidido codificar o angulo da camera para cada unida
de de analise (cada tomada da camera), e tambem codificar quantas 
pessoas apareciam em cada tomada. Isto foi para testar a ideia de 
que as pessoas mentalmente perturbadas sao fotografadas de ma
neira diferente daquelas que nao sao diagnosticadas do mesmo 
modo. Neste caso, o procedimento pode, na verdade, servisto como 
uma forma de teste de hip6tese (Kidder &Judge, 1986). 

Diferentes orienta~oes te6ricas levariam a diferentes escolhas so
bre como selecionar e transcrever. Por exemplo, a tradi~ao estrutura
lista/psicanalista, representada pela revista Screen, contaria uma hist6-
ria diferente (Cowie, 1979; MacCabe, 1976). Os te6ricos de Screen en
focam o nfvel dos sfmbolos, especialmente aqueles que tern aver com 
genero e sexualidade, e rela~6es inconscientes. Eles realizaram, pois, 
urn trabalho detalhado com seqiiencias de tomadas opostas, que ser
vem para estabelecer rela~oes entre personagens. A camera "monta a 
cena" para a rela~ao, filmando primeiramente urn personagem; de
pais 0 segundo, do angulo do primeiro; e finalmente 0 primeiro, do 
angulo do segundo. 0 estudo da loucura nao considerou seqiiencias 
individuais de tomadas, porque nao havia nada na teoria que sugeris
se que isso seria importante. Esta, contudo, aberto para ser questiona
do sobre escolhas feitas, a partir de uma orienta~ao te6rica diferente. 
Poderia haver casos em que seqiiencias de tomadas opostas pudessem 
significar dificuldade e intimidade, mas minha decisao foi focar a par
te visual da analise, a partir do angulo da camera. 

As disposi~oes de animo e a expressao de desconformidade po
dem tambem ser representadas atraves da ilumina~ao e da musica, e 
atraves de outros efeitos. Fotografias sombreadas implicam algo pe
rigoso que deve ser ocultado e musica misteriosa contrasta com o 
tom alegre da maioria da musica na televisao. Seas pessoas com pro-
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blemas mentais sao filmadas com fotografias sombreadas, ou com 
urn fundo musical misterioso, isso mais uma vez enfatiza a diferenc;a. 

0 angulo da camera, tomadas individuais ou grupais, ilumina
c;ao e musica, sao todas convenc;6es de filmes e televisao. Na verda
de, musica misteriosa pode se referir diretamente a convenc;6es de 
filmes de horror. Ha urn espac;o diagetico com suas pr6prias conven
c;6es. Uma analise estruturalista iria focar esse espac;o em sua especi
ficidade. 0 metodo que proponho, contudo, e 0 de contrastes. Quere
mos investigar se determinado grupo na sociedade e determinada 
situac;ao- pessoas mentalmente enfermas e a doenc;a a elas associa
da- e representada diferentemente da maneira como sao represen
tadas pessoas "comuns", que aparecem na televisao na mesma hora. 

Gilman ( 1982) desenvolveu urn trabalho muito detalhado sobre 
representac;6es visuais do doente mental, desde a !dade Media. Ele 
se concentrou na arte e na escultura, em vez de nas imagens em mo
vimento. Postura, comportamento, gesto, tamanho e muitas outras 
coisas foram importantes para esse empreendimento. A analise tern 
algumas semelhanc;as com os te6ricos de Screen mencionados acima. 

Ha ainda outros aspectos da dimensao visual da televisao que 
poderiam ter sido codificados: por exemplo, as cores das roupas, 
quando roupas escuras implicam depressao, e mesmo a relativa po
sic;ao dos personagens em tomadas com duas pessoas e tomadas de 
grupo. Por exemplo, ficou evidente, no caso de uma pessoa depri
mida, estar ela sempre em uma posic;ao "inferior" a de outros perso
nagens centrais da narrativa. Se os outros estivessem de pe, ela esta
ria sentada; se os outros estivessem sentados, ela estaria curvada. 
Esses aspectos nao foram sistematicamente anotados na transcric;ao, 
mas eles poderiam ter sido. 

Outros temas, outras posturas te6ricas, irao exigir a selec;ao de 
diferentes aspectos do texto visual para transcric;ao. 0 que e impor
tante e que os criterios para selec;ao sejam explfcitos, e tenham uma 
fundamentac;ao conceptual. Deve ficar te6rica e empiricamente ex
plicita a razao de certas escolhas terem sido feitas e nao outras. 

A luz dessas escolhas, o material foi selecionado, registrado e 
transcrito. A transcric;ao e feita em duas colunas e as tomadas da ca
mera estao assinaladas por novos paragrafos. A coluna da esquerda 
descreve o aspecto visual da hist6ria, nos termos propostos acima, e 
a da direita e uma transcric;ao literal do material verbal. 

0 que eu quero dizer com "literal"? Nao e que todas as pausas, he
sitac;6es, falsos comec;os e silencios tenham sido anotados. Havera 
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ocasi6es em que tais aspectos sao importantes. Mesmo nas represen
ta<;6es da loucura, poder-se-ia levantar a hip6tese de que as pessoas 
mentalmente enfermas sejam diferenciadas por variados padr6es, in
flex6es e o tom de seus discursos. Estas caracteristicas supralingiiisti
cas sao significativas para determinados pontos de vista te6ricos e sao 
importantes em determinadas ocasi6es para quase todos os pontos de 
vista te6ricos. Em situa<;6es diferentes das de doen<;a mental, poderia 
ser de importancia central incluir esses fatores. Decidiu-se, contudo, 
que o fundamental seria o conteUdo semantico do discurso televisivo so
bre loucura, e por isso a transcri<;ao foi literal, mas omitiu os tipos de 
fenomenos real<;ados pelos analistas da conversa<;ao. 

0 conteudo, contudo, nunca vern sozinho. Veremos na se<;ao se
guinte, que cada hist6ria foi discutida a partir de sua estrutura narrati
va. Embora esta seja estritamente uma questao de codifica<;ao, e nao de 
transcri<;ao, e importante ressaltar que a estrutura nao foi ignorada. 

Sao apresentados aqui dois exemplos de transcri<;6es de dados 
sobre representa<;6es da loucura na televisao. 0 primeiro e mais di
reto: foi facil de transcrever. 0 segundo e urn extrato da parte mais 
dificil de todo o conjunto de dados. E teoricamente importante que 
a hist6ria tenha sido dificil de transcrever, pois ela incorporava ideias 
de caos, transgressao e diferen<;a. Isso esta coerente com a teoria que 
guiou o referencial de codifica<;ao, como veremos na proxima se<;ao. 
Os c6digos da camera sao discutidos posteriormente e apresentados 
na Tabela 14.1. 

"A Conta", /TV, 28 de maio de 1992 

Oimensao visual 

Em frente ao hotel, ret6rica, PO, 
01 sai, outro 01 entre no quadro, 
ambos MW 

Oimensao verbal 

Oil: lan. 
012: Hello, Jack, como vai? Conte-me. 
Oil: Morgan esta no hospital agora. Ele parece 
se adequar ao autor dos tn3s assassinatos. Ele e 
urn alco61ico com uma historic de desordem 
psiquiatrica, sem antecedentes por ofensas 
violentas. 
012: Como voce chegou ate ele? 
Oil: 0 Sr. Sargento R encontrou objetos 
pessoais que pertencem a vftima. 
PH. Eu suponho que ele poderia ter encontrado 
o corpo perto da linha ferrea e entao o roubou. 
Mais provavel que ele a tenha matado antes de 
joga-la 16. 
012: E nossa moc;a Me certamente sua ultima 
vftima. 
Oil: Sim. Oeve ter havido uma briga violenta. 
Senao. 
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PESQUISA QUAUTATIVA COM TEXTO, IMAGEM E SOM 
... ' ........................... ' ...................... ' .......... . 

"Casualty", BBC1, 4 de iulho de 1992 

Dimensao visual Dimensao verbal 

Uma mulher com o brac;o em uma tip6ia 0 homem: ... diabo, querida essas sao 
sentada MCU, um homem andando, salta coisas horrfveis, demonios pretos escuros. 
sobre ela, o homem CU, depois ECU, a Voce sabe o que gostaria de fazer com 
ataca, ela lute eles? Gostaria de morder as cabec;as dos 
A mulher se levanta, o homem a desgrac;ados e coloc6-los 
agarra, a morde, ECU, ataca Entre meu 
Os funcion6rios chegam correndo WA Mulherl: Afaste-se de mim. 
Enfermeira em um pequeno Homem: Resmunga. Grita. 
compartimento com mulher2, entre uma Enfermeira: Ah, depressa, h6 um sujeito 
segundo enfermeira, seem as duos aqui saindo fora de si. Yenham. 
enfermeiras Mulherl: Oh, meu brac;o, meu 
Os funcion6rios lutando com o brac;o, oh, oh, meu Deus, oh. 
homem, WA, mulherl e 
levada, perturbada, todos gritando 
Cena de tracking - camera 
acompanhando a ac;ao 
A mulherl e duos enfermeiras passam 
para o compartimento ocupado pela 
mulher2, MCU, ela sci, caminha pelo 
corredor e pega uma garrafa sentando 
em um vagonete. Cruza pelo local do 
cena anterior com um homem que agora 
tern um lenc;ol no sua cabec;a 

Outras pessoas chegam para controlar o 
homem, WA 

Charlie comec;a a firer o lenc;ol do cabec;a 
do homem 

0 lenc;ol e removido, 0 homem est6 
deitado no chao, WA 

0 homem d6 um soco no rosto de 
Charlie, WA 
Tom ados aereas do coos 
A mulher2 saindo do hospital, oficiais do 
polfcia cruzam por ela e entram MW 

Enfermeira de plantao (Charlie): 
Calma, calma. 
Enfermeira: Sossega. 
Charlie: Nco fique ali de pe. 
Homem: Est6 me faltando or. 
Charlie: Tudo bern, tudo bern. Devagar. 
Tudo bern, tudo bern. 
Porteiro: Nco, eu, eu nco. 
Homem: You desmaiar. 

Charlie: Tudo bern, tudo bern. You tir6-lo 
agora. Agora voce se comporte. 
Homem: Tudo bern ... (inaudfvel) ... que 
born. 

Charlie: Oh! 
Homem: Oh! 
(Sem fala) 

0 delineamento de um referencial de codificafiio 

A codifica<_;ao completa esta na Figura 14.1. Ela tern uma estrutu
ra hierarquica de acordo com a afirmativa de que as representa<_;6es 
de loucura na televisao possuem significa<_;6es em mais de urn nivel. 
Essa se<_;ao ira se concentrar, contudo, na teoria subjacente ao refe
rencial de codifica<_;ao e em seu status epistemol6gico. Tentarei deta
lhar com palavras o que esta em forma diagramatica. 
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PESQUISA QUALITATIVA COM TEXTO, IMAGEM E SOM 

A L2 de Bernstein e o referencial de codificac;ao apropriado ou a 
linguagem da descric;ao. 0 referencial de codificac;ao empregado no 
estudo das representac;6es da loucura na televisao era muito comple
xo e eu gostaria de acrescentar mais dois pontos. Primeiro, este ins
trumento tern sua fundamentac;ao te6rica. Segundo, ele foi planeja
do de tal modo que derivac;6es da teoria possam ser refutadas. Con
sideremos estes dois pontos na sequencia. 

A teo ria usada, e modificada, foi o trabalho de Moscovici ( 1984; 
1994) sobre representac;6es sociais. Urn dos pontos centrais da teoria 
e que as representac;6es sociais funcionam para tornar 0 nao familiar 
mais familiar. Este ponto foi tambem aplicado as representac;6es tele
visivas por Roger Silverstone ( 1981 ). Minha argumentac;ao e que, des
se ponto de vista, a loucura e urn caso especial. Par raz6es sociais e psi
col6gicas, as representac;6es sociais da doenc;a mental, estejam elas na 
mfdia ou na conversac;ao cotidiana, mantem a loucura em uma posifiio 
niio familiar. A familiarizac;ao, social ou psicol6gica, nao estrutura o 
campo representacional da loucura. Ha duas raz6es para isso. A pri
meira e que o conteudo de muitas representac;6es enfatiza risco, amea
c;a e perigo. 0 homicida louco ou o assassino psic6tico e urn tema sali
ente na mfdia britfmica. Mas alem disso, a estrutura das representa
c;6es a respeito da loucura e instavel. Ha uma mirfade de sentidos de 
loucura que resistem a fixidez e trazem ameac;as, no sentido semi6ti
co. 0 sentido e rompido pelo caos e pela transgressao. 

Moscovici criou o conceito de ancoragem. Urn objeto social novo, 
e nao familiar, se tornara mais familiar a medida que assimilado a 
urn outro que ja o seja. Meu parecer e que a loucura ou nao e assimi
lada de modo algum, e permanece exclufda, ou e assimilada a outros 
objetos que nunca se tornam totalmente familiares, tais como pes
soas com deficiencias na aprendizagem, pessoas com deficiencias ff
sicas, pessoas ou coisas que se relacionam com alga monstruoso. 

Que significa isso para urn referencial de codificac;ao? 0 referen
cial de codificac;ao foi construfdo a partir de duas fontes: a teoria re
ferida acima e tambem leituras preliminares dos dados. Em 157 ho
ras de horario nobre, houve seis horas de material relevante a saude 
mental. Estas sao as seis horas que foram transcritas e influenciaram 
o delineamento do referencial de codificac;ao. 

Ate agora, teorizamos a codificac;ao do conteudo. Mas muitas 
formas de texto e exercfcios com textos possuem uma estrutura visf
vel. Tal estrutura e muitas vezes referida como forma narrativa (To-

-354-

dorov, 1 
mato de 
tificavel 
forc;as d• 
sao artie 
"fecham 
"voz" na 
inclufda 
por exer 

As hi 
acordo c 
estava ir 
narrativ: 
exemplc 

0 re: 
rarquica 
to narral 
acordo c 
mero tac 
veis da lc 
soluc;ao, 

Tinh 
renc;a e e 
por sent 
eles trazc 
poderia: 
va e mui 
Mas a tee 
ticar a af: 
c;a mente: 
"doenc;a'" 
porc;ao c 
alocadas 
comresp 
ralizado 
nao foi is 
cac;ao, co 
conseqlic: 
bern com 
caos des 



:xTO, IMAGEM E SOM 
- ........................... . 

le codifica~ao apropriado ou a 
de codifica~ao empregado no 

[13 televisao era muito comple
lois pontos. Primeiro, este ins
'rica. Segundo, ele foi planeja
ria possam ser refutadas. Con
naa. 

t trabalho de Moscovici (1984; 
n dos pontos centrais da teoria 
Jaiil para tornar 0 nao familiar 
tplicado as representa~6es tele
t:inha argumenta~ao e que, des
special. Par raz6es sociais e psi
doen~ mental, estejam elas na 
10.niim a loucura em uma posifiiO 
1t1 psicol6gica, nao estrutura o 
li duas raz6es para isso. A pri
esenta~6es enfatiza risco, amea
assino psic6tico e urn tema sali
iSO, a estrutura das representa
fi uma miriade de sentidos de 
n amea~as, no sentido semi6ti
»ela rransgressao. 

..-agem. Urn objeto social novo, 
iar a medida que assimilado a 
~que a loucura ou nao e assimi
duida, ou e assimilada a outros 
rnte familiares, tais como pes
m, pessoas com deficiencias fi
•nam com algo monstruoso. 

Kial de codifica~ao? 0 referen
Litir de duas fontes: a teoria re
ninares dos dados. Em 157 ho
IS de material relevante a saude 
ram transcritas e influenciaram 
difica~ao. 

19io do conteudo. Mas muitas 
~os possuem uma estrutura visi
rida como forma narrativa (To-

14. ANALISE DE IMAGENS EM MOVIMENTO 

dorov, 1977; Chatman, 1978). Aestrutura narrativa se refere ao for
mato de uma hist6ria, no sentido de que ela possui urn come~o iden
tificavel onde a situa~ao da pe~a muda, urn meio onde as diferentes 
for~as desempenham seus papeis, e urn fim onde temas importantes 
sao articulados. Esse fim da hist6ria e muitas vezes referido como o 
"fechamento da narrativa". Ha ainda uma questao que se refere a 
"voz" na narrativa e a identidade do narrador. Esta questao nao foi 
incluida, pois parece menos importante no texto televisivo, do que, 
por exemplo, no romance. 

As hist6rias de televisao partilham da estrutura da narrativa. De 
acordo com a teoria da instabilidade semi6tica, delineada acima, eu 
estava interessada em conhecer se as hist6rias sobre loucura eram, 
narrativamente falando, distintas daquelas sobre outros t6picos. Por 
exemplo, mostravam elas urn fechamento narrativo? 

0 referencial de codifica~ao, por isso, tinha uma estrutura hie
rarquica, como topo de cada hierarquia constituido por urn elemen
to narrativo (ver Figura 14.1 ). 0 corpo da hist6ria foi codificado de 
acordo com as 14 categorias de conteudo, sendo necessaria urn nu
mero tao grande para se poder captar os sentidos multiplos e muta
veis da loucura. A presen~a, ou ausencia, de resolu~ao, e o tipo de re
solu~ao, foram tambem codificados. 

Tinha avan~ado a ideia de que a loucura e outros objetos de dife
ren~a e exclusao rompem a certeza semi6tica, por serem construidos 
por sentidos multiplos, conflitantes e mutaveis. Ao mesmo tempo, 
eles trazem amea~as, pois alguns desses sentidos sao perigosos. Que 
poderia acontecer setal teoria estivesse errada? A pesquisa qualitati
va e muitas vezes criticada por ver apenas aquilo que ela quer ver. 
Mas a teoria pode ser desconfirmada. Por exemplo, poderiamos cri
ticar a afirma~ao de que seguramente o sentido dominante da doen
~a mental, na nossa cultura, e tambem na midia, seja precisamente 
"doen~a". Nesse caso, a presente analise iria revelar uma alta pro
por~ao de unidades na categoria "doen~a", e bern poucas seriam 
alocadas em outros c6digos. A medicina seria o discurso dominante 
com respeito a doen~a mental na televisao, e este sentido seria gene
ralizado e iria ancorar a metade "mental" da "doen~a mental". Mas 
nao foi isso que foi encontrado. A estrutura do referencial de codifi
ca~ao, contudo, torna possivel identificar urn discurso dominante e, 
consequentemente, desconfirmar a teoria de que a diferen~a e tam
bern composta de ambigti.idades semi6ticas e, algumas vezes, de urn 
caos de sentidos (ver o extrato Casualty). 
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0 metodo dos contrastes, empregado junto com o material vi
sual, da sustentac;ao tambem a possibilidade de desconfirmar a teo
rizac;ao. Seria possivel, por exemplo, descobrir que nao haveria dife
renc;a alguma nos fmgulos da camera empregados para filmar pes
soas apresentadas como doentes mentais, quando comparadas com 
as pessoas sem essa qualificac;ao. Desse modo, a proposta de que as 
tecnicas de filmagem discriminam a pessoa louca como diferente, 
isolada e excluida, deveria ser rejeitada. 

A mecanica da codificar;iio 

Comec;arei com a dimensao verbal do texto. 0 referencial de co
dificac;ao descrito acima, possui basicamente tres niveis, e e muito 
provavel que outros referenciais de codificac;ao, planejados para se
rem usados com material audiovisual, terao mais de urn nivel. Deno
minei o primeiro nivel com uma letra maiuscula, o segundo com 
uma minuscula e o terceiro com uma letra em caixa baixa. Os c6di
gos se apresentam da seguinte forma: 

A2a- ambiente da cena, ruptura, risco 

B2f- descric;ao da narrativa, reconstruc;ao, doenc;a 

C 1 - explicac;ao, estresse ( os c6digos de" explicac;ao" possu
em apenas dois niveis) 

Dlc- resoluc;ao, ausencia, negligencia 

Cada unidade de analise (tomada da camera) e alocada em urn 
c6digo. Havera ocasi6es em que urn unico c6digo nao ira captar to
talmente a densidade do sentido da unidade, e nesses casos, dois, ou 
mesmo tres c6digos, necessitam ser alocados. 

Ha, aqui, uma questao de fidedignidade. Como dissemos, o pro
cesso de codificac;ao e urn processo de translac;ao. 0 pesquisador 
esta interpretando o sentido de cada unidade de analise. Embora as 
interpretac;6es estejam restringidas tanto pela teoria, quanto pelo 
referencial de codificac;ao, faz sentido perguntar se outros codifica
dores teriam chegado a mesma conclusao. 

Foi feito, entao, urn exerdcio para ver que grau de presenc;a de 
atributos comuns poderia haver, quando oito pessoas separadas co
dificassem tres hist6rias selecionadas. 0 nivel de concordancia ficou 
entre 0.6 e 0. 78. 0 nivel de concordfmcia se mostrou diretamente 
relacionado com o quanto de familiaridade o codificador tinha com 
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14. ANALISE DE IMAGENS EM MOVIMENTO 

a teoria e como referencial de codificac;ao. Embora essa questao to
que em urn dos problemas mais espinhosos da avaliac;ao de fidedig
nidade, ela mostra que o procedimento de codificac;ao e pelo menos 
replicavel. Do ponto de vista epistemol6gico, que estou seguindo, os 
codificadores estavam empregando urn conjunto comum de proce
dimentos de translac;ao, para transformar a transcric;ao em uma se
rie de c6digos. 0 ponto crucial e que esse conjunto de procedimen
tos de translac;ao se torne expllcito e acessivel a inspec;ao, no diagra
ma do referencial de codificac;ao (ver Figura 14.1 ). 

Voltemos agora a dimensao visual. Aqui as coisas sao mais sim
ples, pois uma vez feitas as escolhas de selec;ao, a transcric;ao e a codi
ficac;ao eram mais diretas. Primeiro, e codificado o angulo da came
ra para cada tomada do conjunto de dados. Em segundo Iugar, e 
anotado sea tomada e unica ou dupla (duas pessoas no quadro), ou 
uma tomada de grupo. Finalmente, e feita uma contagem do nume
ro de tomadas que tinham uma iluminac;ao sombreada e o numero 
de vezes em que a musica era usada, e de que genera. 

Os c6digos para analise visual podem ser vistas nos extratos. Eles 
sao, na verdade, transcritos e codificados em urn movimento unico. 
Embora existam infinitas possibilidades de filmagem dos persona
gens, a televisao faz uso de algumas convenc;oes retiradas da fotogra
fia. Isso nos traz vantagens, poise sabido que, por exemplo, o close-up 
e uma tomada que expressa emoc;ao e escrutinio. Por outro lado, as 
tomadas de close-up media e a abertura media, muitas vezes signifi
cam autoridade (como no caso de locutores de noticias e peritos). 0 
conjunto completo de c6digos visuais pode ser visto na Tabela 14.1. 

Tabela 14.1 -Analise visual: c6digos dos angulos do camera 

ECU 
cu 
MCU 
MW 
WA 
Tracking 
Ambiente 

Close-up maximo 
Close-up 
Close-up media 
Abertura media 
Angulo bostante aberto 
Camera seguindo a a~ao 
Uma tornado que nao seja uma pessoa 

0 metoda dos contrastes implica uma comparac;ao entre os an
gulos da camera especificamente usados para filmar aquelas pessoas 
consideradas loucas, e para filmar aquelas que nao eram assim con
sideradas. Sendo que as convenc;oes das tomadas sao parcialmente 
conhecidas, isso nos permite inferir se as pessoas mentalmente per
turbadas sao mostradas diferentemente das outras no c6digo visual. 
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N ormalmente, os do is modos, o visual e o verbal, irao con tar a 
mesma hist6ria, pois essa e uma convenc;ao na televisao. Ha, contu
do, a possibilidade de conflito, ou contradic;ao ( ou ironia e sarcasmo) 
entre os dois: por exemplo, uma fotografia de uma tfpica vovozinha, 
com uma crianc;a no colo, enquanto e ouvida a voz do reporter des
crevendo o assassinato por ela cometido, das duas crianc;as de sua vi
zinha. N ormalmente, nao res tara duvida sobre qual dos modos car
rega o peso do sentido, mas quando ha urn conflito equilibrado, isso 
deve ser apontado. 

Tabulafiio dos resultados: a questiio dos numeros 

A apresentac;ao dos processos descritos acima sera feita atraves de 
tabelas de freqiiencias. Quanta a isso, 0 procedimento e uma forma 
de analise de conteudo, que data de urn artigo seminal de Berelson 
( 1952) e apresentado em varias colec;6es, nas decadas de 1950 e 1960 
(para urn exemplo relativamente recente ver Krippendorff, 1980). 

A analise de conteudo foi criticada pelos te6ricos dos meios de 
comunicac;ao, tais como Allen ( 1985 ), e apenas parcialmente ace ita 
por pesquisadores como Leiss et al. (1986). Tal crftica provem de en
foques semiol6gicos no tratamento de textos. Afirma-se que nume
ros nao podem ser significativamente aplicados a significac;6es, e que 
as simples contagens das vezes que uma palavra, ou urn tema, apare
cem no texto, ignoram a estrutura eo contexto. 0 livro S!Z de Bar
thes ilustra muito bern a que minucia se pode chegar em uma leitura 
semi6tica de urn texto. Este e urn exemplo onde a translac;ao nao 
constitui uma simplificac;ao, mas e uma exegese de uma curta hist6-
ria que chega a ter o tamanho de urn livro. 

Tomemos estas crfticas uma por vez. A primeira e a afirmac;ao de 
que sentidos nao podem ser contados. lsto e, os sentidos sao sempre 
espedficos ao contexto, e conferir urn numero a unidades semanti
cas sugere uma equivalencia espuria de diferentes instancias. Os sen
tidos nao sao discretos, e mesmo os valores sao demasiado inefaveis 
para serem mensurados. 

Osgood (1957) foi urn dos primeiros a contar sentidos. E impor
tante notar que Osgood desenvolveu uma teoria do sentido que ti
nha uma orientac;ao neocomportamentalista, de tal modo que, em
bora enfocando o texto, ele podia afirmar que sua analise estava teo
ricamente fundamentada. 0 instrumento mais importante criado 
por esse enfoque foi o diferencial semantico (Osgood et al., 1857). 
Isto e evitado por formas de analise com base mais literaria. 
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Embora a teoria parec;a hoje absurda, este e urn primeiro exem
plo de uma tentativa de semantica quantitativa, dentro de urn refe
rencial te6rico especifico. 

Osgood tinha uma teoria neocomportamentalista de sentido. 0 
metoda descrito acima tern suas raizes te6ricas em noc;6es de repre
sentac;ao social (Moscovici, 1984; J odelet, 1991 ). Os numeros em ta
belas, por isso, nao estao flutuando livremente, mas estao ancorados 
em uma perspectiva conceptual. 0 que urn numero significa, depen
de da natureza do material empirico e tambem da natureza da lin
guagem da descric;ao. Nao ha nada de incomum nisso. A matematica 
emprega teorias, inclusive as que lidam com contingencia, aleatorie
dade e probabilidade. 

Entao, o que significa exatamente contar representac;6es, sentidos 
ou outras tecnicas de visualizac;ao? A Tabela 14.2 mostra o resultado 
da analise das representac;oes da loucura para OS dois primeiros ele
mentos da narrativa (ambiente da cena e descric;ao da narrativa), com 
relac;ao as noticias. A tabela deve ser lida como urn mapa. Ela mostra 
OS pontos de enfase e insistencia, e OS pontos de carencia e ausencia 
nas informac;6es das noticias. Nao seria sensato dizer que houve "duas 
vezes mais risco do que doenc;a", embora uma leitura metrica das fi
guras poderia chegar a tal conclusao. Faz mais sentido dizer que oris
co dominou os temas da doenc;a, e que a falta de temas de sucesso e 
luta, dizem algo significativo sobre como os problemas de saude men
tal sao representados nas noticias. 0 que esta ausente e tao importan
te como o que esta presente, como nos ensinaram os semi6Iogos. 

Tabela 14.2 - Exemplos dos resultados de analise de conteudo em forma tabular: dis
tribuio;oo de frequencias dos elementos semanticos no ambiente da cena e na descri
o;ao das tomadas nos noticias 

Risco lei Desvairado Estranho Manfaco Doente Negligencia 

N°de 168 60 9 84 63 
unidades 

%total 24.1 8.6 1.3 12.1 9.0 
(N=697) 

Perturbac;ao luta Sucesso Ajuda Comico Vftima Miscelanea 

N° de 28 8 9 25 0 7 67 
unidades 

%total 4.0 1.2 1.3 3.6 9.6 
(N=697) 
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Disse acima que era possfvel, com o material visual, empregar 
urn metodo de contrastes. Sendo que tanto os doentes mentais como 
os mentalmente sadios aparecem no programa, sua descri<_;ao visual 
pode ser comparada. A Tabela 4.3 mostra tal comparac;ao. Deve-se 
notar que e empregada a medida do X quadrado, o que significa di
zer que o emprego de numeros para as informac;oes vai alem dos 
mapas. Torna-se mais facil conferir numeros reais a dados visuais, 
devido as convenc;oes discutidas acima. Mesmo aqui, o pressuposto 
sustenta que numeros nao sao indicadores rigidos, mas tipos de sig
nos. Apesar disso, altos nfveis de significancia sao mostrados. 

Tabela 14.3 - Exemplo de resultados tabu/ares de analise visual: tipo de tornado e 
personagem, no nove/a "Coronation Street" 

Tipo de tornado Mrs Bishop* Mr Sugden** Outros 

ECU/CU 45 8 9 

MCU 42 33 41 

MW 22 36 16 

Outro 22 9 3 

Total 131 86 69 

X quadrado- 45.6; graus de liberdade = 6; p <0.001 

* que sofre de surtos mentais 

** urn amigo que tenta ajudar 

Total 

62 

116 

74 

34 

286 

Passemos agora a critica de que a analise de conteudo ignora a 
estrutura. Esta critica se sustenta. Se n6s aprendemos alguma coisa 
de Chomsky, e que a estrutura carrega urn sentido. E isso foi levado 
em conta na analise acima. Sendo que estamos lidando com material 
audiovisual, a estrutura foi teorizada em termos de forma narrativa. 
Na verdade, muitos semi6logos empregaram este conceito, deriva
do do trabalho de Propp (1969) e Levy-Strauss (1968). A estrutura 
narrativa, na televisao, e muitas vezes aberta- por exemplo, nas no
velas, para manter o suspense. Mas a analise da estrutura narrativa 
na representac;ao de pessoas consideradas loucas, mostrou que a fal
ta de urn fechamento na narrativa era a norma. Isto, esta claro, vern 
reforc;ar a ideia de que as representac;6es da loucura, na televisao, 
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sao ca6ticas e resistem a fixidez das ancoras. Vemos aqui representa
c;oes muitas vezes sem estrutura. A Tabela 14.4 mostra os resultados 
da analise de uma estrutura narrativa em programas que apresen
tam dramas. A maioria das sequencias ou nao tern final algum ou 
nao trazem uma restaurac;ao da harmonia social. 

Tabela 14.4- Estrutura narrative: distribui<;ao de frequencia de tipos de sequencia 
narrative no drama televisivo 

Como pode ser visto no referencial de codificac;ao, as hist6rias foram codificadas de 
acordo com sua estrutura. Para cada unidade era conferido urn c6digo, e depois a 
estrutura do hist6ria foi sintetizada. Essa tabela apresenta os c6digos e os resultados 
para urn drama. 
A 1 - ambiente do cena, neutro 
A2 - ambiente da cena, rupture 
B 1 - descric;ao narrative no presente 
B2 - descric;ao narrative na forma de reconstruc;ao de acontecimentos 
B3 - fatos neutros (noticias), ou fofoca (drama) 
C - explicac;ao 
01 - resoluc;ao com ausencia de harmonia social 
02 - harmonia social restabelecida 

Sequencia narrative 

A2/B1/01 
A2/B1/02 
A2/B1 
B1/01 
B1/02 
So mente B 1 ou so mente B3 
Somente A2 
Somente 01 
Somente 02 
Outro 
Total 

Numero 

29 
4 
12 
19 
7 

28 
8 
3 
4 
7 

121 

Outro metodo de apresentar as informac;oes e empregar citac;oes 
ilustrativas. Em uma analise onde o metodo e teoricamente funda
mentado e onde as informac;6es sao tambem apresentadas numerica
mente, pode-se admitir que citac;6es em forma de exemplos possam 
ser empregadas para ilustrar e confirmar, ou desconfirmar, as propo
sic;6es te6ricas e metodol6gicas. Em outras palavras, as regras para a 
selec;ao de citac;6es ilustrativas devem ser, elas pr6prias, teoricamente 
fundamentadas. Isto quer dizer que nao e necessario selecionar cita
c;6es ilustrativas aleatoriamente. Ao contrario, elas devem ser selecio
nadas tanto para confirmar ou desconfirmar os principios te6ricos e a 
dimensao dos dados empiricos apresentada em forma de numeros. 
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Este capitulo tentou fazer duas coisas. Em primeiro Iugar, pro
pus, de maneira tentativa, alguns metodos para analisar programas 
televisivos e outro material audiovisual. Algumas das tecnicas apre
sentadas devem ser adaptadas para outros conteudos, que nao a lou
cura. Mas em segundo Iugar, tentei tornar claros os riscos epistemo
l6gicos, e as conseqi.iencias eticas, desse tipo de analise. 

Correndo o risco de repetir, diria que cada passo, na analise do 
material audiovisual, e uma transla~ao e, em geral, uma simplifica~ao. 
Nao ha uma leitura perfeita do texto. A questao e, entao, ser explfcito 
sobre os fundamentos te6ricos, eticos e praticos da tecnica e abrir urn 
espa~o onde o proprio trabalho possa ser debatido e julgado. 

Passos na analise de textos audiovisuais 

1. Escolher urn referencial te6rico e aplica-lo ao objeto empfrico. 

2. Selecionar urn referencial de amostragem- com base no tempo 
ou no conteudo. 

3. Selecionar urn meio de identificar o objeto empfrico no referen
cial de amostragem. 

4. Construir regras para a transcri~ao do conjunto das informa~6es 
- visuais e verbais. 

5. Desenvolver urn referencial de codifica~ao baseado na analise 
te6rica e na leitura preliminar do conjunto de dados: que inclua 
regras para a analise, tanto do material visual, como do verbal; 
que contenha a possibilidade de desconfirmar a teoria; que in
clua a analise da estrutura narrativa e do contexto, bern como das 
categorias semanticas. 

6. Aplicar o referencial de codifica~ao aos dados, transcritos em 
uma forma condizente com a transla~ao numerica. 

7. Construir tabelas de freqi.iencias para as unidades de analise, vi
suais e verbais. 

8. Aplicar estatfsticas simples, quando apropriadas. 

9. Selecionar cita~6es ilustrativas que complementem a analise nu
merica. 
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15 
ANALISE DE RUfDO E MUSICA COMO DADOS SOCIAlS 

Martin W. Bauer 

Palavras-chave: cantometrica; gostos musicais; indicadores cul
turais; ruido; complexidade mel6dica: freqiiencia, magnitude, pro
gressao; nota~,;ao e transcri~,;ao; som; musica; cemirio sonoro; senti
do musical; evento musical total. 

A paixiio pela musica e uma confissiio. Nos sabemos mais sobre 
uma pessoa desconhecida, mas amante da musica, do que sabre 
uma pessoa niio amante da mitsica com a qual nos vivemos toda 
nossa vida (E.M. Cioran). 

Se voce quiser saber algo sobre a decada de 1960, escute a musica 
dos Beatles (Aaron Copland). 

A mitsica de uma epoca pacifica e calma e alegre, e assim e tambem 
seu governo. A mitsica de um estado decadente e sentimental e triste, 
e seu governo corre perigo (Hermann Hesse, Glasperlenspiel). 

Poucas vezes houve um movimento na arte que mostrou tiio clara
mente como o jazz as caracteristicas das forfas sociais por detrds 
dele ... a forma da propria mitsica -a durafiiO e as batidas concre
tas de suas notas - foi, em grande parte, determinada pelas mu
danfas na estrutura da sociedade (J .L. Collier). 

Estas cita~,;6es acenam para o potencial da musica em espelhar o 
mundo social, atual ou passado, que a produz e a consome. Para Aa
ron Copland, os Beatles expressam a cultura da decada de 1960 (ver 
Macdonald, 1995); para Hermann Hesse, o carater da musica esta 
correlacionado com a situa~,;ao de uma epoca e com seu governo; e 
para J .L. Collier, o estilo dissonante do jazz reflete as for~,;as sociais 
que mudaram a sociedade americana durante a decada de 1940. 
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Neste capftulo, apresento alguns dos enfoques metodol6gicos 
para a construc;ao de indicadores culturais a partir da musica e do 
rufdo que as pessoas produzem e aos quais elas estao expostas. Indi
cadores culturais mensuram elementos da vida cultural que refletem 
nossos valores e nosso mundo vivencial; eles mudam lentamente 
atraves de longos perfodos e estao sujeitos apenas ate certo ponto a 
manipulac;ao social (Bauer, 2000). 

As tentativas de considerar a musica e o rufdo como dados sociais 
devem pressupor uma relac;ao sistematica entre os sons e o contexto 
social que os produz e os recebe. Sao necessarios tres passos na anali
se para construir indicadores culturais para materiais musicais ou 
sonoros: 

1. N ecessitamos registrar e transcrever o even to son oro para fins 
de analise. 

2. Esta transcric;ao deve apresentar o som e a musica de forma 
semelhante a fala, com uma ordem de elementos (paradigma, 
linguagem) dos quais se podem construir seqiiencias, de acor
do com as regras de produc;ao (sintagma, fala/gramatica). Os 
elementos do som estao ligados em seqiiencias, mais ou menos 
complexas. Na musica, n6s descrevemos aqueles com as di
mens6es, por exemplo, de ritmo, melodia e harmonia; para os 
rufdos, n6s reconhecemos ciclos, sonoridade e tipo. 

3. Uma estrutura particular de sons esta associada a urn grupo 
social que a produz, ao qual esta exposta, e que a escuta. 

Esta ultima correlac;ao e urn problema te6rico muito debatido 
(Martin, 1995 ). Uma versao mais moderada defende que uma corre
lac;ao empfrica entre variaveis sonoras e variaveis sociais pode ser 
identificada, devido ao carater funcional da musica e do rufdo, em 
muitos contextos sociais (indicadores). Uma versao mais forte dessa 
dependencia defende que as similaridades estruturais estao necessa
riamente presentes: a ordem do mundo social esta espelhada na or
dem dos elementos musicais (homologias). A versao mais forte, e ao 
mesmo tempo a versao mais fraca, defende que as atividades musi
cais, sendo independentes do campo social existente, possuem o po
der ut6pico de antecipar a ordem social iminente: prestando-se 
atenc;ao a determinados tipos de expressao musical, poderemos pre
ver o futuro (func;ao profetica). 

Nao quero me concentrar na evidencia etnomusicol6gica, sociol6-
gica, sociopsicol6gica ou filos6fica da relac;ao entre musica e socieda-
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de. Meu interesse e com o que se pode derivar de tais argumentos: 
como demonstrar, ou refutar, que os sons espelham, ou antecipam, os 
contextos sociais que sao sensfveis a eles. Os sons sao condicionados 
por seus contextos sociais e por isso sao marcados por eles. Neste sen
tido, podemos considerar os sons como urn meio de representa<;ao. 

Tagg (1982) distingue quatro instancias de som musical (ver Ta
bela 15.1 ): o som como concebido por urn compositor (MI); o som ob
jeto, quando executado e possivelmente registrado (M2); o som como 
transcrito em uma nota<;ao (M3); e finalmente o som como ele e apre
ciado (M4). Os sons sao produzidos por alguem, recebidos por outros, 
tanto propositada, como involuntariamente. A produ<;ao de eventos 
sonoros e muitas vezes chamada de poiesis, enquanto que sua recep<;ao 
e aprecia<;ao sao chamadas de aesthesis. Esta produ<;ao pode ser inten
cional, como no caso da musica, ou nao intencional, como no caso de 
ruidos resultantes de atividades diarias, como dirigir urn carro. Os 
sons sao apreciados intencionalmente, como por exemplo urn con
certo de rock, ou nao intencionalmente, com os rufdos provenientes 
do trans ito, ou do "gosto musical" dos vizinhos. A aprecia<;ao dos 
sons, nestes dois contextos, sera provavelmente diferente. 

Tabela 15.1 -Urn sistema para analise do som 

Atividades 

Poiesis, produ<;ao (M 1) 

Aestesis, recep<;Cio (M4) 

T ra<;os, fixa<;6es 

Registro do som (M2) 

Transcri<;ao (M3) 

Codifica<;Cio secund6ria 
(M3) 

Contextos 

Contexto hist6rico 

Sistema social 

Os sons sao registrados a fim de se obter urn tra<;o material. A firn 
de facilitar a analise, este registro necessita ser transcrito em urn siste
ma de sirnbolos que realce certas caracteristicas dos eventos, enquan
to outras sao exclufdas. Em ultima analise, esses eventos sonoros tern 
Iugar no contexto de urn sistema social, cttias opera<;6es n6s queremos 
compreender, atraves do exarne da sua produ<;ao e recep<;ao sonoras. 
0 problema do "indicador cultural" e definido pela busca de correla
<;ao sistematica entre a produ<;ao/recepc;ao e as trilhas sonoras, e entre 
as trilhas eo contexto do sistema social. Por "correla<;ao" eu nao en
tendo necessariamente urna correla<;ao estatfstica estrita de valores e 
uma escala ordinal ou de intervalo, mas simples co-ocorrencias de ca
racterfsticas, ou de semelhan<;as de estruturas. 
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Registro e transcri~oes 

A musica e primariamente urn evento sonoro temporal, por isso 
devemos conservar urn registro dele, se o quisermos analisar. Este 
registro pode ser feito de muitas maneiras: com urn fon6grafo, re
gistrando sinais acusticos, com urn filme tonal registrando os even
tos, ou transcrevendo a musica em sua escrita musical convencional. 

0 registro acustico se desenvolveu consideravelmente no seculo 
vinte, mas todos os registros consistem, basicamente, de dois ele
mentos: o microfone e o gravador. Ao registrar, temos de levar em 
considera<_;ao a quantia de fontes que estao implicadas na produc;ao 
da musica ou do som. U m enfoque analitico ira considerar as dife
rentes fontes, tanto independentemente, como em sua conjugac;ao 
para produc;ao de urn som coerente. E necessario urn aparelho regis
trador de muitos canais, com varios microfones, para gravar o som 
complexo de eventos como o de uma orquestra, enquanto que urn 
pequeno gravador, com urn unico microfone, pode ser suficiente 
para gravar a melodia de uma musica cantada por urn unico cantor. 
Ao gravar uma pequena combinac;ao de jazz, uma banda de rock, ou 
uma grande orquestra, precisamos ver onde colocar os microfones, 
a fim de que as varias fontes de som sejam registradas com suficiente 
clareza (ver, por exemplo, Nisbett, 1983 ). A fim de distinguir dife
rentes ruidos da rua, ou de analisar o baixo, ou as contribuic;6es do 
piano e da guitarra em urn concerto de jazz ou rock, tais sons devem 
ser registrados com urn grau regular de qualidade. A qualidade das 
gravac;6es, para fins de pesquisa, coloca-se em algum lugar entre a 
memoria nao confiavel do ouvinte presente ao evento e os registros 
perfeitos, de alta fidelidade, da industria da musica: ela deve ser 
adequada ao nivel de resoluc;ao que e pretendido na analise. 

A separac;ao da musica de sua execuc;ao visual, produzindo urn 
registro acustico dela,ja e uma selec;ao. A definic;ao de Lomax ( 1959) 
de urn "evento musical total" inclui o musico, a audiencia eo contex
to -urn complexo de atividade que nao e unicamente acustico, mas 
tambem visual, e que implica muitos tipos de mudanc;as. Para regis
trar determinados eventos musicais, por isso, o filme ou video se
riam os meios mais apropriados, dependendo do tipo e da finalida
de da pesquisa. Assim, por exemplo, a pura musica de urn canto 
pop, ou de urn jazz tipico, e apenas urn registro muito limitado do 
seu desempenho concreto no contexto de urn clube (Tagg, 1982). 

Muitas culturas musicais desenvolveram notac;6es-padrao para 
memorizar a musica, para coordenar sua execuc;ao, e para instruir 
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os iniciantes. Tal notac;;ao se torna urn recurso cultural adicional 
para o desenvolvimento da musica (Sloboda, 1985: 242s). Na ciencia 
social, usa-sea notac;;ao musical para fins de analise. A notac;;ao pro
cura captar determinadas caracteristicas do som que sao indicativas 
do contexto que o produz. A pesquisa social pode, desse modo, usar 
registros ao vivo e suas transcric;;6es, ou registros existentes ou nota
c;;6es, e desenvolver uma notac;;ao secundaria para fins espedficos. 

A notac;;ao primaria representa o evento sonoro original de urn 
m~do espedfico, e pode, em principia, ser conseguido de varias ma
neiras. Por exemplo, o som que emana do fato de se apertar a chave 
A no quarto oitavo do teclado do piano pode ser representado com 
urn ponto no segundo espac;;o do sistema ocidental de notac;;ao, que 
representa a altura do som e sua durac;;ao. Ou ele pode ser represen
tado como: 

P57 u200 190 

onde P57 representa a altura, u200 a durac;;ao em centesimos de 
segundo, e 190 sua tonalidade. 0 mesmo som tonal pode ser repre
sentado, com prop6sitos computacionais, como uma func;;ao com ar
gumentos (ver Leman, 1993: 125): 

Evento - altura do som [altura (a4), durac;;ao (q), sonoridade 
(mf)] 

Estas descric;;6es dao conta de algumas caracteristicas do som, en
quan.to deixam outras fora, como a vibrac;;ao, o "ataque" eo enfra
queCimento prolongado do tom (jade). 0 sistema de notac;;ao ociden
tal convencional (Read, 1 969) consiste de cinco linhas: urn simbolo 
denominado c~ave serve como referencia da altura do som (~ para a 
clave de sole o?· para a clave de fa), convencionalmente mostradas no 
meio do teclado do piano; varios tipos de pontos com bandeirinhas 
representam a durac;;ao de urn elemento tonal, e suas posic;;6es nas, 
ou entre as linhas, representam a altura. Muitos outros simbolos adi
c.iom~.is comple~entam essa notac;;ao ocidental para indicar pausas, 
hgac;;oes, sonondade, alterac;;6es e tonalidades. Ritmo, harmonia e 
melodia sao facilmente representados nesse sistema, mas ele nao 
consegue representar as mudanc;;as tonais inferiores a urn intervalo 
de, n:eio tom. Muitas culturas musicais do mundo, por exemplo as 
mus1cas blues, levam em considerac;;ao flutuac;;6es que sao inferiores 
a urn intervalo de meio tom. Para transcrever tais mudanc;;as com 
mais precisao, os etnomusic6logos desenvolveram o mel6grafo (ver 
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Merriam, 1964). Para fins de pesquisa social, e muitas vezes necessa
ria desenvolver sistemas de transcri<_;:6es com fins espedficos como, 
por exemplo, em cantometrica, para comparar cantos existentes nas 
diversas culturas, ou para analisar vfdeos de musica (ver abaixo). A 
nota<_;:ao secundaria toma a nota<_;:ao primaria como sua base. 

As tradi<_;:oes de analise musical academica tomam a contagem mu
sical, a maioria das vezes escrita no sistema de nota<_;:ao ocidental con
vencional, como a materia-prima para deslindar as leis da constru<_;:ao 
musical que ordenam os elementos (Bent & Drabkin, 1987). A analise 
musicol6gica enfoca a estrutura interna da musica; em contraste, a ana
lise social cientffica toma esses aspectos internos da musica e os correla
ciona a padroes externos de recep<_;:ao e produ<_;:ao. 0 problema e deci
dir que aspectos sao significativos, isto e, se eles possuem uma rela<_;:ao 
nao-aleat6ria com as caracterfsticas externas de produ<_;:ao e recep<_;:ao. 
Podem ser discutidos, neste caso, os indices das caracterfsticas mel6di
cas de Dowd (1992) e Cerullo (1992), ou a medida da diversidade na 
produ<_;:ao da musica popular de Alexander (1996). 

Sentido musical: referencias internas e externas 

Supondo que a musica, ou o som, possuam qualidades lingiifsti
cas, tal analogia e facilmente perceptfvel no que se refere as fun<_;:oes 
da sintaxe e da pragmatica, mas e controvertida no que se refere a 
fun<_;:ao semantica (Reitan, 1991). Em outras palavras, OS elementos 
musicais podem ter diferentes graus de sentido, mas tal sentido nao 
esta ligado a urn referente unico. A musica e rica em conota<_;:oes, mas 
suas unidades sao menos definidas com rela<_;:ao a sua denota<_;:ao. Por 
exemplo, a Nona Sinfonia de Beethoven e rica em ordem musicale 
em fun<_;:ao social, por exemplo, para celebrar a queda do Muro de 
Berlim em 1989, e a iminente reunifica<_;:ao da Alemanha, ou o lan<_;:a
mento do Euro, em janeiro de 1999. Seu senti do semantico, contu
do, abstrafdo do emprego social de sua execu<_;:ao, e vago. 

Podemos distinguir entre referencias internas e externas da mu
sica (Mayer, 1956: 256s). Internamente, uma pe<_;:a de musica pode 
se referir a outra musica anterior, "citando" uma melodia, ou urn pa
drao harmonica. Esta e uma pratica rotineira no genero "tema eva
ria<_;:oes" da musica classica e do jazz. u rna ideia musical e tomada de 
outra, e uma nova musica e desenvolvida ao redor dela. Referencias 
externas sao tanto mimeticas, como conotativas; o conotativo e dife
renciado em idiossincratico ou simb6lico. Mimeticas sao aquelas re-
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ferencias onde o tipo de musica imita situa~6es do mundo externo, 
atraves da similaridade do ruido ou do movimento, ou imita as emo
~6es atraves de uma sucessao de constru~ao de tensao e de sua libe
ra~ao. Por exemplo, o passo vagaroso de urn elefante pode ser re
presentado por uma lenta serie de notas baixas de uma tuba, enquan
to que subir correndo a escada pode ser representado por uma escala 
de tons ascendentes de uma clarineta. Na teoria da forma musical, 
tentativas mimeticas sao chamadas de musica programatica: exem
plos muitos conhecidos sao Quadros de urna Exposi{iio de Mussorgsky 
(1874), a Sinfonia Fantastica de Berlioz (1830) e Sketches ofSpain de Mi
les Davies (1960). Em segundo Iugar, o sentido conotativo da musica 
brota da evoca~ao de imagens e associa~6es que sao idiossincraticas. 
0 sentido surge espontaneamente ou pode estar relacionado a ima
gens e sentimentos associados a memoria de urn primeiro encontro. 
Nao ha uma rela~ao espedfica como material musical: as associa~6es 
sao totalmente dependentes de urn ouvinte espedfico. Finalmente, as 
conota~6es da musica podem ser partilhadas por urn grupo social: urn 
canto, uma pe~a de musica para orquestra, ou urn grupo pop passa a 
significar a hist6ria do grupo e suas lutas. As associa~6es evocadas sao 
apreciadas coletivamente, refor~adas muitas vezes por urn discurso 
sabre essa musica e seu suposto significado. Percebemos a musica ex
pressando urn carater nacional espedfico. Outras formas de conven
~6es simb6licas sao os c6digos de composi~ao musical do seculo dezoi
to da Fran~a: determinadas tonalidades expressam sempre determi
nados sentimentos e modos - por exemplo, d6 maior representa 
uma alegria comum, enquanto que o fa menor representa lamenta
~ao e tristeza (Nattiez, 1990: 125). 

A analise funcional da musica considera outro tipo de significado: 
quais sao os efeitos das atividades musicais em urn determinado ambi
ente. E a musica usada para acelerar o trabalho (Lanza, 1995 ), para 
despertar prazer (Frith, 1998), para apoiar eventos religiosos (Leo
nard, 1987), para incentivar urn protesto social (Pratt, 1994), ou para 
excluir, atraves da ostenta~ao de born gosto e distin~ao social (Ador
no, 1976)? Essas quest6es tern aver com a pragmatica da musica. 

Ruido e cemirios sonoros 

0 some urn evento material que a tinge o sistema auditivo huma
no e e percebido como tendo sonoridade, altura, volume, densidade 
e complexidade. 0 mundo da musica discrimina dentro de urn es
pectro de sons, e distingue, desse modo, entre a musica, o som pre-
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tendido, e o rufdo, o som nao desejado. Tambem distinguimos entre 
sons naturais, tais como a brisa ou o canto dos passaros, e sons artifi
ciais, como a musica intencionalmente produzida, ou 0 rufdo, que e 
muitas vezes uma conseqiiencia irritante das atividades humanas. 0 
efeito de uma exposic;ao prolongada a urn rufdo irritante e tao forte, 
que ele pode chegar a uma forma de tortura. 0 mfdo e urn tema de in
tenso estudo, devido a seus possfveis efeitos prejudiciais ao bem-es
tar das pessoas no trabalho ou em casa Gansen, 1991). 

A hist6ria da musica pode ser vista como transformando as fron
teiras existentes entre a musica eo rufdo: rufdos de tempos passados 
podem se tornar a musica do presente. Para Nattiez (1990), o mfdo 
e urn problema semiol6gico, sujeito a definic;6es que podem mudar. 
Ele e subjetivamente definido como algo "desagradavel", e "pertur
bador", dependendo de criterios convencionais, tais como volume 
muito alto, ausencia de altura definida, ou confusao. A mudanc;a so
cial deve-se ao fato de que os limites entre musica e som nao sao iden
ticos nas esferas da produc;ao, da descric;ao material e do julgamento 
estetico (ver Tabela 15.2). 0 que os compositores decidiram chamar 
de musica, pode ser fisicamente harmonica e agradavel ao ouvinte (li
nha 1 da tabela 15.2). Por outro lado, a musica do musico, pode estar 
fisicamente alem do espectro harmonica, mas ainda dentro do limite 
de som agradavel (linha 2). Mais abaixo na tabela, os sons do musico 
estao alem da harmonia material, e sao rejeitados tambem pelos ou
vintes (linha 3). Isso se constitui em urn desafio ao ouvinte convencio
nal, que e comum na hist6ria da musica. Vejam-se os sons altamente 
complexos da musica dodecafOnica que, para muitas pessoas, e ainda 
desagradavel, depois de quase urn seculo, ou os sons que emanam da 
guitarra de Jimi Hendrix, ou as "folhas com sons" saxofOnicas do 
free jazz de John Coltrane, dos infcios da decada de 1960 - todos 
eles, depois de terem provocado muita (e persistente) rejeic;ao, tor
naram-se formas classicas de expressao musical. A linha 4 apresenta 
aqueles mfdos que nem sequer o musico iria escolher. 

T abel a 15.2 - 0 mapeamento da distim;ao musica/rufdo 

Nfvel da poiesis: 

Escolha do compositor 

1 Musica 

2 Musica 

3 Musica 

4 Rufdo 

Nfvel neutro: 

Descric;ao material 

Espectro harmonico 

Rufdo complexo 

Rufdo complexo 

Rufdo complexo 

-372-

Nfvel estetico: 

Percepc;ao, julgamento 

Som agradavel 

Som agradavel 

Rufdo desagradavel 
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15. ANALISE DE RU[DO E MUSICA ... 

Esta disjunc;ao entre expectativas musicais e produc;ao musical e 
socialmente significativa, a ponto de ela se classificar como urn indi
cador social. Attali ( 1985) fez dis so o tema de urn livro para explorar 
o "poder profetico" do rufdo atraves dos seculos. Para ele, a musica e 
urn modo muito delicado de perceber o mundo. Ele apresenta urn 
esquema para observar a produc;ao da musica, a fim de antecipar a 
evoluc;ao da sociedade: "a musica e profetica ... a organizac;ao social 
[a] reflete; ... a mudanc;a esta inerente ao rufdo antes de comec;ar a 
transformar a sociedade" (1 985: 5); "podemos n6s ouvir a crise da 
sociedade na crise da musica? (1985: 6); "ela torna audfvel o novo 
mundo que gradualmente se tornara visfvel" (1985: 11). A musica 
nao apenas representa o presente estado de coisas da ordem con
vencional, mas atraves da ruptura das convenc;6es, o "rufdo" anteci
pa a crise social e indica a direc;ao da mudanc;a na nova ordem. A 
musica midosa de hoje, anuncia a nova ordem polftica e cultural: "a 
musica esta anunciando a nova era" (1985: 141). 

Ao estudar o mfdo como urn indicador social, Attali se concentra 
nos sons artificiais que sao produzidos intencionalmente para ex
pressao musical. 0 som, compreendendo tanto o mfdo natural como 
o artificial, e a preocupac;ao da analise do "cenario sonora" do com
positor canadense R.M. Schafer (1 973; 1 977). 0 cenario sonora e 
descrito com urn vocabulario analogo ao da paisagem (ver Tabela 
15.3). Schafer mostra que o cenario sonoro do mundo esta mudan
do: novos sons, que diferem em qualidade e intensidade, estao sen
do criados, enquanto que velhos sons estao desaparecendo. N6s fo
mos ensinados a ignorar a maioria dos cenarios sonoros que nos ro
deiam diariamente, mesmo quando somos afetados por eles. 0 ce
nario sonoro do mundo e uma "vasta composic;ao musical", que nao 
deveria ser deixada ao acaso. Com seu Projeto de urn Cenario Sono
ra Mundial (World Soundscape Project), Schafer fomentou urn mo
vimento social (The World Fomm for Acoustic Ecology <http://inte
ract.uoregon.edu/MediaLit/WF AEHomePage>) para registrar, ana
lisar, avaliar, documentar e redesenhar a ecologia acustica do mun
do. Esse programa busca sua legitimac;ao em uma curiosa mistura de 
abusos sobre os nfveis de "poluic;ao midosa"; em uma atenc;ao cuida
dosa pelos sons que estao enfrentando a extinc;ao, tais como os sons 
das carruagens puxadas a cavalo, que devem ser preservados para 
memoria futura; em uma convicc;ao de que o fato de aguc;armos nos
sa sensibilidade auditiva para sons que, de outro modo ficariam ig
norados, possui efeitos terapeuticos que melhoram nossas capacida-
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des auditivas; na coleta de rufdos registrados para serem transfor
mados em musica; e em uma missao re-criadora de reduc;;ao de ruf
dos e melhoria de nosso ambiente sonoro, na "busca da influencia 
harmonizadora de sons no mundo naquilo que nos diz respeito" 
(Schafer, 1973; Adams, 1983). 

Tabela 15.3 - Umo terminologia para cen6rio ambiental e cen6rio sonora 

Cenorio visual 

Testemunho ocular 

Projeto versus natureza 

Clarividencia 

Figura-fundamento 

Telesc6pio 

Microscopic 

Fotografia 

Esquizofrenia 

Dominancia = altura, tamanho 

Jardins coniferos 

Cen6rio audivel 

T estemunho auricular 

Propon;ao entre sons naturais e artificiais 

Clariaudiencia 

Sinal-ruido; alta, baixo fidelidade 

Gravac;ao 

Distribuic;ao 

Sonografia 

Esquizofonia 

Dominancia = sonoridade 

Jardins soniferos 

A notac,;ao musical e inadequada para os rufdos ( ela se sente sem 
recursos diante do Harley-Davidson: Schafer, 1973), e mensurac,;6es 
materiais sao tecnicamente muito complicadas para se poder dar 
conta da grande variedade dos rufdos do nosso cotidiano. Devido a 
essas dificuldades, Schafer sugeriu o desenvolvimento de varias tec
nicas de pesquisa. 

0 som pode ser registrado colocando microfones em diferentes 
locais, durante as 24 horas do dia. A sonoridade dos rufdos e medida 
o tempo todo, para se obter o "perfil de sonoridade". Esses perfis 
sao comparados, a fim de se medir os ritmos da vida coletiva e o sig
nificado de certos rufdos em diferentes comunidades - comparan
do, por exemplo, urn ambiente rural e urn ambiente urbano. A ana
lise desses perfis na conversac;;ao com as pessoas locais revela, por 
exemplo, que em uma aldeia rural da Suic,;a, o som do sino da igreja 
nao e apenas urn sinal da hora, mas e tambem usado para prever 0 

tempo: o som distante do sino varia com as situac,;6es de pressao do 
ar. 0 tempo possui uma qualidade sonora na zona rural que nao tern 
nos ambientes urbanos. 
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0 "passeio de escuta" inclui andar por urn determinado local, 
por uma paisagem, por uma rua, ou por urn edificio, e ao mesmo 
tempo prestar conscientemente aten~ao aqueles ruidos que a ativi
dade normal iria relegar como urn segundo plano irrelevante. Essa 
tecnica reativa a escuta e aumenta a consciencia, e empregada para 
preparar informantes para investiga~6es de cenarios sonoros, e se 
poder falar sabre ambiente sonora, t6picos que sao normalmente ig
norados e dificeis de verbalizar (Winkler, 1995a; 1995b). 

0 "diario de sons" uma tecnica atraves da qual os informantes 
sao solicitados a tamar uma amostra de tempo por dia, ou urn perio
do mais Iongo, e registrar e/ou descrever, em intervalos predetermi
nados, por exemplo a cada 30 minutos, os ruidos que sao audiveis 
naquele momenta. Alem da vantagem de aumentar a consciencia do 
ambiente audivel, ha o problema do registro sistematico: qual a lin
guagem empregada para descrever os sons? Devemos fazer registros 
apenas em termos de caracteristicas do som, tais como sonoridade e 
dura~ao, vozeio, alaridos, batidas etc., ou devemos registrar direta
mente em termos das fontes dos ruidos, por exemplo, urn carro pas
sando, o tique-taque do rel6gio, etc., ou finalmente em termos da 
experiencia e do significado emocional do momenta? Urn diario de 
sons ira, por isso, distinguir tres tipos de informa~ao- caracteristicas 
do som, fonte e significado - registrando-os, por exemplo, em dife
rentes colunas do relat6rio da amostra, enquanto que em outras co
lunas se registra o tempo, o Iugar e a atividade do observador. A 
compila~ao e a compara~ao entre os diarios de som nos fornecem 
uma descri~ao de urn "cenario son oro normal" para urn grupo de 
pessoas, e como tal, e urn indicador cultural, cujas mudan~as podem 
ser mapeadas, tanto atraves dos contextos, como atraves do tempo. 

Schafer (1973) sugeriu muitos conceitos analiticos para caracteri
zar diferentes cenarios sonoros. E. o som de alta ou de baixa fidelida
de? Urn som de alta fidelidade, que se espera de nosso aparelho de 
CD, registra sinais claros e nitidos, evitando ruidos do ambiente. Em 
sons de baixa fidelidade, sinais nitidos sao menos audiveis, devido ao 
forte e confuso ruido do ambiente. A zona rural e mais alta-fidelida
de; as cidades sao mais baixa-fidelidade. Ainda mais, a propor~ao en
tre ruidos tecnol6gicos e naturais esta mudando: as estimativas de 
Schafer, derivadas de fontes literarias e antropol6gicas, sao de que a 
propor~ao entre ruidos tecnicos e artificiais, e ruidos naturais e huma
nos mudou, sendo de 5: 95 em "culturas primitivas", de 14: 86 em so
ciedades pre-industriais, e de 66: 34 em culturas p6s-industriais. 
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Cantometrica: o canto como urn indice cultural 

Alan Lomax (1959; 1968; 1970), urn pioneiro no estudo da mil
sica popular, desenvolveu uma analise da musica como urn instru
mento de diagn6stico das praticas culturais: mostre-me como voce 
canta e eu vou lhe dizer suas origens culturais. 0 canto folcl6rico tra
dicional e transmitido oralmente, sem notac;ao formal, e desempe
nhado por musicos nao-profissionais, e esta associado a eventos so
ciais espedficos, tais como trabalho, cerimonias religiosas, educac;ao 
infantil, ou protestos sociais. A inspirac;ao de Lomax para esse projeto 
veio da observac;ao das diferenc;as entre os cantos populares dos bran
cos e negros americanos, e das viagens pela Espanha e Italia, na deca
da de 1950, onde ele notou uma diferenc;a nos estilos de cantar do 
norte e do sul: no norte, encontrou canto coral baixo e aberto, como 
nos corais alpinos; e no sul ele encontrou urn cantar individual alto e 
fechado, como nas serenatas italianas, ou no flamengo andaluz. Suas 
observac;oes foram confirmadas pelo conhecido preconceito musical 
italiano, segundo o qual "os do sul nao podem cantarjuntos". A partir 
dessas observac;oes, desenvolveu hip6teses sabre correlac;ao entre a 
forma de cantar e os fatores sociais, em particular sabre a posic;ao so
cial das mulheres, a permissividade nas relac;oes sexuais pre-matri
moniais, e sabre a educac;ao das crianc;as. Repressao e cruel dade, que 
brotam de uma hist6ria local de dominac;ao e explorac;ao, se correla
cionam com estilos de cantar altos e fechados e individuais. 

Urn canto e "uma ac;ao humana complexa - musica mais fala, 
que estabelece uma relac;ao entre os cantores e urn grupo maior, em 
uma situac;ao especial, a partir de determinados padroes de compor
tamento, e dando origem a uma experiencia emocional comum" 
(Lomax, 1959: 928). Tal musica possui uma func;ao social: "o efeito 
principal da musica e dar ao ouvinte o sentimento de seguranc;a, 
pois ela simboliza o lugar onde nasceu, as alegrias de sua primeira 
infancia, sua experiencia religiosa, o prazer das praticas comunita
rias, seu relacionamento amoroso e seu trabalho- algumas, ou todas 
aquelas experiencias que constroem nossa personalidade" (1959: 
929). Lomax conclui que o canto folcl6rico eo mais conservador dos 
trac;os culturais, com urn ciclo mais longo de mudanc;a que as outras 
formas de arte; e como conseqiiencia, ele e urn indicador privilegia
do da cultura e da mudanc;a cultural. A musica popular e urn "even to 
musical total", que e musica em contexto, e, como tal, e urn diagn6s
tico do ouvinte/observador; a tradic;ao oral do canto popular esta en
tretecida com o contexto local e toma sua forma, energia e valoriza-

-376-

c;ao a p 
c;oes de 
dice, u 
con die; 

Em 
3525 C

locais, 
lares. E 
trica"
signific 
ferenc;;: 
Trinta 
grupal 
de voce 
lhe (Lc 
mente 
qualqu 
em niv 
codific 
dose t 
posteri 
comva 
agrico) 
mes se 

Os 
pesqm 
popul;: 
lanesic 
moder 
de can 
B). Err: 
oonan 

Ac 
sistenc 



EXTO, IMAGEM E SOM 
. . . . . . . . . . . . ' ................ . 

ice cultural 

lill pioneiro no estudo da mu
;e da musica como urn instru
~turais: mostre-me como voce 
Lllturais. 0 canto folcl6rico tra
Il nota~ao formal, e desempe
e esta associado a eventos so
:Timonias religiosas, educa~ao 
ao de Lomax para esse projeto 
: os cantos populares dos bran
pela Espanha e Italia, na deca
ren~ nos estilos de cantar do 
Ito coral baixo e aberto, como 
ou urn cantar individual alto e 
ou no flamengo andaluz. Suas 
~mhecido preconceito musical 
xxlem can tar juntos". A partir 
eses sobre correla~ao entre a 
particular sobre a posi~ao so
ts rela~6es sexuais pre-matri
s. Repressao e crueldade, que 
a~o e explora~ao, se correla
chados e individuais. 

:>mplexa - musica mais fala 
' uores e urn grupo maior, em 

~ad?s padr6es de compor
enenoa emocional comum" 
uma fun~ao social: "o efeito 

o sentimento de seguran~a, 
, as alegrias de sua primeira 
razer das praticas comunita
trabalho- algumas, ou todas 
tossa personalidade" ( 1959: 
ico e o mais conservador dos 
~o de mudan~a que as outras 
le e urn indicador privilegia
nusica popular e urn "even to 
:>, e, como tal, e urn diagn6s
ral do canto popular esta en
ta forma, energia e valoriza-

15. ANALISE DE RUiDO E MUSICA. .. 

<_;ao a partir da situa<_;ao onde nasce, e desse modo reflete essas condi
~6es de maneira muito proxima. 0 canto popular autentico e urn in
dice, urn signo que toma seu sentido de uma correla<_;ao com suas 
condi<;6es de produ<_;ao. 

Entre 1962 e 1970, Lomax e seus colegas analisaram urn corpus de 
3525 cantos populares gravados, em uma amostra de 233 diferentes 
locais, que resultou em urn atlas mundial de estilos de musicas popu
lares. Eles propuseram urn sistema de analise denominado "cantome
trica" - urn conjunto de "fonemas" musicais que assumem diferentes 
significados em diferentes contextos, mas no interior dos quais as di
feren<_;as nos estilos populares estao representadas em escala mundial. 
Trinta e sete caracteristicas de canto popular - incluindo atividade 
grupal, ritmo, melodia, fraseologia, tempo, e caracteristicas textuais e 
de vocaliza~ao- sao codificadas em escalas que sao definidas em deta
lhe (Lomax, 1968: 34-74). Esse sistema e uma "grade intencional
mente geral... [ nao] para descrever idioletos ou dialetos musicais, ou 
qualquer afirma<_;ao musical, mas para indicar as diferen<_;as no estilo, 
em niveis regionais ou de area" (1968: 35). Cada registro musicale 
codificado por urn codificador treinado, os dados sao computadoriza
dos e testados para fins de fidedignidade, a fim de permitir analises 
posteriores. As variaveis musicais sao estatisticamente relacionadas 
com variaveis socioculturais dos locais, tais como formas de produ<_;ao 
agricola, complexidade da estratifica<_;ao social, severidade dos costu
mes sexuais, domina<_;ao masculina e coesao social. 

Os resultados desses estudos foram muitos. Primeiramente, os 
pesquisadores propuseram uma classifica~ao de nove tipos de estilos 
populares em escala mundial, em amerindio, pigmeu, africano, me
lanesia, polinesio, malaio, euro-asiatico, europeu antigo e europeu 
moderno. Em segundo Iugar, eles identificiram dois tipos principais 
de canto, dentro da dimensao individualismo-coesao (modelos A e 
B). Em terceiro Iugar, eles apresentaram urn teste de hip6teses rela
cionando estilos de canto, como manejo emocional da cultura local: 

as situaf6es que se colocam mais fortemente contra a solidariedade 
do grupo cantante, sao dais tipos de dominaftiO masculina: a agres
sividade direta e o controle feminino da sexualidade, ambas simbo
lizadas pela introduftio de ruido perturbador e idiossincratico na 
vocalizaftio (1968: 198). 

A complementaridade feminino/masculina no trabalho de sub
sistencia se correlaciona com estilos de canto que aumentam a coe-
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sao grupal, que sao polifOnicos e tranqiiilizadores. 0 grau de estres
se impingido as crianc;as (tal como a circuncisao), se relaciona ao es
pectro de voz empregado ao cantar. A probabilidade de canto coral 
coordenado diminui quando ha presenc;a de agressividade masculi
na, de organizac;ao difusa no trabalho de subsistencia, de estratifica
c;ao rigida, de dominac;ao masculina na produc;ao, ou de controle re
pressivo da sexualidade feminina. 

Acantometrica de Lomax foi criticada por Netfl (1990: 48), por se 
basear em amostras limitadas de musica nativa. A linguagem analitica 
e ocidental, e emprega, em muitos casos, categorias inadequadas, en
quanta que "a compreensao concreta" exigiria o uso de distinc;6es 
inerentes a cultura. As pequenas amostras locais de ao red or de 10 
cantos, dao atenc;ao a maior parte da variedade local de estilos de can
to, e desse modo a classificac;ao resultante e precaria e apresenta mui
tas anomalias. E finalmente, o fato de se restringir unicamente aos 
cantos exclui da caracterizac;ao de Lomax a musica popular instru
mental da cultura musical local. Apesar dessas limitac;6es, seus dados 
fornecem uma base para monitorar a perda de variedade da cultura 
musical mundial e nos permite testar predic;6es do que podera acon
tecer quando grupos sociais migrarem, modificarem suas relac;6es so
ciais e desenvolverem formas hibridas de expressao musical. 

Amilise de aspectos musicais: ornamentos, complexidade 
e diversidade 

A maioria dos eventos musicais, de urn ponto de vista ocidental, 
pode ser caracterizada a partir de diversas dimens6es: melodia, que 
e a sequencia de tons que n6s podemos facilmente lembrar; a har
monia, que e 0 sistema que ordena a melodia; 0 ritmo, que e 0 tem
po da progressao musical; o fraseado, que e a ligac;ao e a separac;ao 
das notas em unidades mais amp las; a dinamica, que sao as variac;6es 
de sonoridade e velocidade; a forma, que sao os padr6es mais am
plos de repetic;6es; e a orquestrac;ao, que e a designac;ao dos instru
mentos para papeis especificos. Cada uma dessas caracteristicas pas
sui suas pr6prias convenc;6es que, separadas ou combinadas, podem 
servir como indicadores culturais. 

A ornamentar;iio mel6dica como divergencia da expectativa 

Cerullo (1992) desenvolveu uma medida da progressao de uma 
melodia na musica vocal/instrumental, como, por exemplo, nos hi-
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nos nacionais. Sua inspira~ao te6rica e a rela~ao entre conven~6es 
simb6licas, a viola~ao dessas conven~6es, e a conseqiiente aten~ao 
que isso traz. A hip6tese e que OS afastamentos das progress6es me
l6dicas convencionais chamam a aten~ao dos ouvintes, e os conduz de 
uma situa~ao passiva, para uma a~ao ativa de busca de sentido. A fim 
de explorar esse poder estimulador da musica, Cerullo desenvolveu 
uma medida de sintaxe mel6dica. A melodia e uma progressao de no
tas que forma urn todo reconhedvel (uma Gestalt)- algo que n6s facil
mente lembramos, sussurramos ou cantamos. A estrutura de uma me
lodia e a rela~ao entre as notas. Uma unica nota e desprovida de senti
do: ela ganha significado a partir da rela~ao com outras notas, que 
podem ser as mesmas, mais altas ou mais baixas. As linhas mel6dicas, 
ou progress6es, sao caracterizadas em urn continuum, que vai desde a 
linha que e basicamente convencional, altamente estavel, constante e 
fixa, com urn minima de movimento na escala tonal, ate uma linha 
que e ornamentada, ou distorcida, que incorpora pontos opostos, e 
erratica em sua progressao e imprevisivel, e usa uma ampla variedade 
de sons atraves da abertura de novas caminhos. Quatro variaveis sao 
construidas para representar esse continuo: freqiiencia da movi
menta~ao mel6dica, magnitude da movimenta~ao, metodos de cria
~ao da linha, e ornamenta~ao das notas centrais. 

0 instrumental desenvolvido para essa analise e a matriz altu
ra-tempo (verTabela 15.4). Este metoda apresenta dois aspectos do 
evento musical: o tempo musical, ou toque, eo grau de altura, que 
e o desvio relativo do centro tonal das melodias diatonicas, em 
meio-tons. Se o centro tonal de urn canto e G, isto e, a tonalidade do 
canto e G maior, ou G menor, urn A seguindo o G tera o valor de +2, 
pois o A esta dois meio-tons acima de G, e urn E seguindo o A, tera o 
valor de -3, pois o E esta tres meio-tons abaixo de G. 0 grafico altu
ra-tempo das duas primeiras frases mel6dicas de "God Save the Queen", 
esta mostrado na Figura 15.1. A padroniza~ao do centro tonal (toni
ca = 0), permite a comparac;ao de diferentes melodias na mesma re
presenta~ao grafica. N a transcri~ao mel6dica, os indicadores sao de
finidos como segue. 

Freqiiencia se refere ao numero de mudan~as direcionais na me
lodia- quantas vezes urn movimento para cima, muda para urn mo
vimento para baixo. Magnitude indica quao abruptas sao as mudan
~as na progressao mel6dica, relacionando 0 tamanho media dos pas
sos mel6dicos. DisjunfiiO representa os interval as em uma melodia. A 
movimenta~ao conjunta e suave: as notas progridem por graus qua-
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se sucessivos, para cima e para baixo, na escala. A movimentac;ao dis
junta e entrecortada: as notas da melodia sao separadas por amplos 
intervalos. A ornamenlafilo esta atenta a relac;ao entre a musica e o 
texto. As vezes uma unica silaba do texto se prolonga por varias no
tas diferentes, ornamentando assim e realc;ando o texto. 0 embele
zamento esta presente quando nos temos mais notas que silabas no 
texto, e ele considera a freqii<~ncia de tais situac;6es. Cada uma dessas 
medidas possui uma definic;ao matematica precisa, derivada da ma
triz de altura-tempo (Cerullo, 1989: 212s), fornecendo numeros 
para cada canto analisado. 

T a bela 15.4 - Matriz altura-tempo das duos primeiras frases me/6dicas de 
"God Save the Queen" 

Notes Tempo-toque Grau de altura 
G 1 0 
G 2 0 
A 3 2 
F# 4 -1 
G 5.5 0 
A 6 2 
B 7 4 
B 8 4 
c 9 5 
B 10 4 
A 11.5 2 
G 12 0 
etc. etc. etc. 

Empregando esses quatro indicadores de progressao mel6dica, 
a analise de 154 hinos nacionais mostrou que, quanto mais freqiien
tes forem as mudanc;as direcionais, maior sera sua amplitude, mais 
disjuntas as progress6es de intervalo e mais ornamentac;ao sera usa
da. Eles provavelmente representam, por isso, urn continuum implf
cito de uma "ornamentac;ao musical geral". 0 criterio de consisten
cia interna e assegurado. A validade das medidas e demonstrada 
pelo fato de se mostrar como os hinos nacionais variam consistente
mente atraves das regi6es geograficas, e atraves dos perfodos e das 
circunstancias polfticas de sua adoc;ao. 
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Figura 15 .l - Gnifico altura-tempo para as duas primeiras frases mel6dicas de 
"God Save the Queen". 

13 

u rna limitac;ao clara do metodo e seu pressuposto de ser uma 
musica de estilo ocidental: a matriz altura-tempo pressup6e materi
ais musicais, que estao baseados em 12 meio-tons e uma tonalidade 
central, urn pressuposto que nao vale para a musica de muitas outras 
culturas. 

A mudanfa da complexidade na musica popular 

Dowd (1992) analisou os cantos campe6es de audiencia, dos rna
pas pop anglo-americanos entre 1955 e 1988. A musica se assemelha 
a lingua gem, pois ela pode ser usada de maneira "restrita", ou de 
mane ira "elaborada", e o problema central foi medir a mudanc;a da 
complexidade dos cantos, atraves do tempo. Tres variaveis de cantos 
pop foram construfdas, de acordo com Cerullo (1992): ornamenta
c;ao mel6dica (ornamentac;ao); forma mel6dica (freqiiencia, direc;ao, 
disjunc;ao); e estrutura das cordas (a proporc;ao de cordas menores, 
maiores, I, V e IV). Foi estabelecido urn numero para cada variavel, 
em urn continuum que ia de urn menor para urn maior e mais elabo
rado grau de complexidade. Os cantos foram posteriormente codifi
cados conforme o tempo (toques por minuto), durac;ao (minutos) e 
se eles eram s6 instrumentados, ou instrumentados e cantados. Esse 
conjunto de variaveis dependentes e de controle foi relacionado, 
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ano a ano, a urn conjunto de variaveis independentes que caracteri
zavam a industria musical, para testar a hipotese da concentrac;;ao: 
quanto menor o numero de selos no ranking dos selos mais vendi
dos, tanto mais restrito eo codigo musical das paradas de sucesso
uma caracteristica que foi descrita como "en tropia musical" (Peter
son & Berger, 1975). A analise de regressao com series temporais 
nao confirma a hipotese da concentrac;;ao em relac;;ao a forma melo
dica mas mostra uma relac;;ao entre caracteristicas harmonicas: urn 
numero maior de companhias de grava~_;ao no ranking dos selos mais 
vendidos no ano anterior aumenta a complexidade harmonica das 
paradas de sucesso do ano corrente, enquanto uma mais rapida ro
tatividade de musicas por ano, restringe a estrutura cordal. Quanta 
menos paradas de sucesso tiverem em cada ano, maior a probabili
dade de musicas mais elaboradas. Alem disso, verificou-se que os 
musicos e cantores negros, que cantam sua propria produc;;ao, usam 
geralmente urn codigo musical mais elaborado, tanto na melodia, 
como na harmonia. Do mesmo modo, cantos mais longos e musica 
puramente instrumental, empregam codigos mais elaborados. A au
sencia de urn teclado, o uso de guitarras acusticas, cantores execu
tando musicas de outros, e maior rotatividade anula, levam a uma 
expressao musical mais restrita. 

Empregando uma simples codificac;;ao numerica de aspectos me
lodicos e harmonicas da musica pop, Dowd e outros (por exemplo, 
Alexander, 1 996; Peterson & Berger, 1 996) criaram indicadores. 
Eles determinaram a influencia das condic;;6es externas de produc;;ao 
na estrutura interna da propria musica, demonstrando assim, com 
detalhe, como a autonomia da expressao musical na cultura pop e 
condicionada pelas condic;;6es de suprimento do mercado. Quanto 
mais nos soubermos sobre esses fatores restritivos, tanto mais nos 
poderemos converter a analise desse genero musical em urn indica
dar representativo do contexto de produc;;ao, o que pode se consti
tuir em urn modo barato e rapido de se conseguir informac;;ao sobre 
tendencias e desenvolvimento dos negocios. 

Para uma analise de multimidia musical 

Cook ( 1 998) apresenta uma metodologia para o estudo de video
eli pes, na musica popular. 0 desafio, no caso, era identificar a con
tribuic;;ao da musica para a construc;;ao de sentido, onde imagens em 
movimento, texto cantado e sons estivessem interligados. 0 que nos 
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percebemos como uma textura entrelac;ada e diferente do que n6s 
perceberfamos se f6ssemos olhar para os tres modos- imagens, tex
to e som- isoladamente. Embora cada urn dos tres modos interprete 
os outros, parece ser uma caracteristica da musica em filmes, que ela 
se torne urn pano de fundo, e que nao seja percebida nem mesmo 
pelo analista; "o melhor trabalho escrito para videos de musica e mi
nado pela relativa rigidez de suas categorias destinadas a descrever e 
analisar as estruturas musicais" (1998: 150). 

Para preencher essa lacuna analitica, Cook sugeriu uma analise 
grafica, que ele exemplificou com o video de Madona Material Girl 
(1985). Primeiramente, o texto e os aspectos musicais foramjustapos
tos. 0 texto consiste de versos de 4linhas e refroes; e a estrutura musi
cal da suporte a essa dualidade com seqi.iencias tipicas para ambos os 
elementos. A musica fornece tambem uma introduc;ao repetida e uma 
coda. Os elementos musicais sao apresentados em urn alinhamento 
que mostra a distribuic;ao dos materiais em unidades de quatro ou 
oito compassos, indo do compasso 1 ate ao 137, designadas como in
troduc;ao, verso, refrao e coda. Isso mostra que o canto consiste de tres 
grandes unidades de repetic;ao parcial e prolongamento. 

Num passo seguinte, a musica e as imagens sao justapostas em 
urn segundo grafico. Esse e urn quadro mais complicado, com llli
nhas: o material musical em unidades de oito compassos (linha 1 ), 
com referencia as quais todos os outros elementos estao sincroniza
dos, o esquema da trilha basica continua (linha 2), as introduc;oes 1 
(linha 3) e 2 (linha 4), os versos (linha 5), os refroes (linha 6) e a coda 
(linha 7). Os elementos das imagens sao apresentados atraves da 
enumerac;ao das tomadas (linha 8), da camera 1 (linha 9), e camera 2 
(linha 1 0), que mostram os cortes em relac;ao as unidades de oito 
barras, e finalmente a durac;ao das tomadas (linha 11). Esse grafico 
mostra como os diferentes elementos mudam em conjunc;ao, ou dis
junc;ao, com as unidades musicais - como a introduc;ao, verso ou re
frao recebem urn tratamento visual repetitivo ou expandido. 

Esta e uma analise elaborada e detalhada para uma musica de vi
deo de poucos minutos. Voltando a Cook- que procura mostrar 
como a musica possui apenas sentido potencial, enquanto que o sen
tido real surge de seu encontro com o texto e as imagens - po
der-se-ia pensar em tomar suas notac;oes analiticas como mate
ria-prima para uma notac;ao secundaria, em urn modo semelhante 
ao Cerullo ou Dowd, a fim de construir indicadores culturais. Que 
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dizer de urn fndice para se identificar a sincronicidade de mudanc;as 
entre elementos musicais e tomadas de filme? Ha aqui espac;o para 
desenvolvimentos futuros. 

Gosto musical: urn indice de posi~ao social 

Uma ultima area, onde os materiais musicais podem ser usados 
como indicadores sociais, e para estudos de grande escala sobre gos
to e apreciac;ao musical: diga-me o que voce esta escutando, e eu vou 
lhe dizer quem voce e. Adorno (1976) sugeriu uma tipologia setupla 
de recepc;ao musical: perito, born ouvinte, consumidor cultural, ou
vinte emocional, ouvinte com ressentimento, ouvinte entretido e 
musicalmente indiferente. Estes tipos caracterizam os ouvintes da 
musica nas sociedades industriais atuais; eles representam desconti
nuidades no comportamento, que refletem o "grau de adequac;ao" 
entre a musica, o ato de ouvir e a capacidade de verbalizar o que e 
ouvido. A tipologia provocou crfticas (ver Martin, 1995), devido a 
falta de fundamentac;ao empfrica (as fontes das cifras percentuais de 
Adorno para cada tipo nao estao documentadas), e por seu elitismo 
cultural que restringe "adequac;ao ao escutar" para profissionais e 
remanescentes de uma aristocracia europeia desocupada, relega o 
admirador do jazz ao "ressentimento", e desconsidera totalmente a 
musica popular. 

A analise de Bourdieu (1984) sobre OS gostos dos franceses da 
decada de 1960, possui urn sabor mais empirico. Os gostos musicais 
sao, entre outras preferencias, parte de urn habitus, ou estilo de vida, 
que informa urn julgamento, aceito sem discussao, de preferencias e 
avers6es, que e coletivamente partilhado pelos grupos sociais. Em 
uma aplicac;ao pioneira de analise de correspondencia estatistica 
com dados de questionarios, as pessoas diziam se elas gostavam da 
Rhapsody in Blue, de Gershwin, do Danubio Azul de Strauss, ou do 
Cravo Bem Temperado, de Bach, em co~unc;ao com outros gostos ar
tisticos ou cotidianos, e indicadores socioeconomicos. A analise 
apresenta urn espac;o social bi-dimensional, de capital economico 
alto e baixo, e capital cultural alto e baixo. Ela mostra a concordan
cia de caracteristicas tais como dirigir urn Citroen 2CV, gostar de 
musica jazz, e ser urn professor de escola. Tais rna pas de predilec;6es 
sao a base da maioria das pesquisas atuais sobre consumo, onde o 
gosto musical pode, de fato, ser urn marco saliente de certo "estilo 
de vida" ou, mais tradicionalmente, de determinada posic;ao social. 
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Buchhoffer et al. ( 197 4) compilaram 25 pianos de pesquisa diferen
tes para investiga~6es desse tipo. Alem da estrategia empregada 
para marketing musical, tais estudos demonstram que a aprecia~ao 
de determinada musica e menos funcional no que se refere a dispo
si~6es universais, e mais funcional com respeito a estere6tipos social
mente cultivados. 

Conclusoes: e entao? 

0 status do sentido musicale controvertido: pode a musica conter 
urn sentido em si mesma, ou apenas em conjun~ao com imagens ou 
linguagem? No que diz respeito a ciencia social, podemos deixar essa 
questao sem solu~ao, pois nos estamos usando a musica como urn in
dicador de estruturas sociais, e desse modo, por defini~ao, seu senti do 
surge dessa correla~ao. Musica e urn evento no tempo: ela e unica
mente acessivel para analise, e como indicador cultural, atraves do re
gistro e transcri~ao. Varias tentativas para construir indicadores de 
quest6es sociais, com base em material musical, foram apresentadas 
aqui brevemente: o sistema de classifica~ao universal de estilos e can
tos de Lomax; as tentativas de relacionar melodias e for~as sociais de 
Cerullo & Dows; a mensura~ao de Peterson & Berger da musica pop 
como urn indicador da concentra~ao da industria da musica; os cena
rios musicais de Schafer, servindo tanto para aumentar nossa cons
ciencia da polui~ao sonora, como para documentar urn ambiente de 
sons que esta mudando historicamente, e para o qual nao temos urn 
registro; a sugestao de Attali de que o ruido, em qualquer periodo his
t6rico, esta prefigurando a ordem social do futuro; e finalmente, a su
gestao de Cook para uma analise complexa de videos musicais, que 
podem sera base de indicadores sociais ate agora nao definidos. Mui
tas dessas sugest6es sao empreendimentos de individuos, ou peque
nas redes de pesquisadores. N enhuma dessas metodologias alcan~ou 
suficiente massa critica que pudesse dar origem a urn debate sobre 
uma pratica boa ou rna; a questao principal parece ser provar em pri
meiro Iugar sua significancia para as ciencias sociais. 

A predominancia dos dados verbais nas ciencias sociais deixa o 
som e a musica como recursos geralmente subexplorados para pes
quisa sociaL A expansao atual e o poder emocional dos sons, e da 
musica como urn meio de representa~ao simb6lica, parecem sugerir 
que eles podem ser uma fonte util de dados sociais. Esse potencial, 
contudo, nao esta ainda combinado com uma metodologia eficiente, 
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e uma massa crftica de pesquisa. Para mim, nao esta ainda claro se 
essa subestimac;ao dos materiais sonoros como fonte de dados, de
ve-se as caracterfsticas intrfnsecas desses materiais, ou fatores hist6-
ricos. Como acontece seguidamente no mercado, em situac;6es de 
recursos limitados e de prazos definidos, o de que necessitamos sao 
maneiras eficientes de coletar e analisar eventos sonoros, a fim de 
competir com a eficiencia das pesquisas de opiniao e dos grupos fo
cais, ou da analise de conteudo dos materiais textuais. Essa eficiencia 
nao caiu do ceu, mas e o resultado de anos de racionalizac;ao e indus
trializac;ao. Por agora, os materiais sonoros sao urn campo ainda vir
gem, esperando seu emprego metodol6gico nas ciencias sociais. 

Passos para a constru~ao de indicadores musicais 

1. Decida sobre o tipo de atividade musical que pode ser indicativa 
de, e comparada com diferentes grupos sociais, ou com urn grupo 
espedfico, por diversos perfodos de tempo. 

2. Registre materiais sonoros relevantes, produzidos e apreciados 
por grupos espedficos de pessoas. 

3. Estabelec;a uma transcric;ao para caracterfsticas musicais relevan
tes (melodia, ritmo, harmonia, etc.). 

4. Defina indicadores com base na transcric;ao. 

5. Relacione esses indicadores a outras caracterfsticas do grupo (va
lidac;ao). 

6. Compare os indicadores entre diferentes grupos sociais, ou para 
o mesmo grupo por urn determinado perfodo de tempo. 

Passos para urn cemirio musical 

1. Decida sobre locais para registrar urn cenario musical. 

2. Decida sobre urn referencial de amostra para urn tempo adequa
do: por exemplo, registre urn dia inteiro, ou cinco minutos a 
cada meia hora. 

3. Fac;a registros e mec;a a sonoridade, ou o tempo todo, ou certos 
perfodos para urn intervalo de tempo espedfico. Obtenha urn dia
grama de sonoridade. 
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4. Verbalize os sons que estao sendo registrados. Calha comenta
rios de pessoas vivendo no local, atraves de entrevista qualitativa 
a partir da gravac_;ao, ou verbalize os sons voce mesmo. 

5. De maneira alternativa, consiga medidas-padrao, ou diarios de 
sons, paralelamente com os registros, onde os informantes 
constituem uma entrada no diario, em intervalos de tempo pre
definidos. 

6. Tabule os sons distinguindo caracterfsticas onomatopaicas, tais 
como chiados ou vozerio, as fontes do som, a sonoridade, e a ati
vidade normal das pessoas, em relac_;ao a lugar e tempo. 

7. Condense essas tabulac_;oes para estabelecer padroes caracterfsti
cos de sons por locale tempo. 

8. Estabelec_;a medidas de alta e baixa fidelidade, e proporc_;6es de 
som naturaVartificial, e compare essas medidas no tempo e no 
espac_;o. 
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16 
ANALISE COM AUXlLIO DE COMPUTADOR: 

CODIFICA\=AO E INDEXA\=AO 

Udo Kelle 

Palavras-chave: codifica<_;ao; analise interpretativa; reapresen
ta<_;ao complexa; reapresenta<_;ao simples; analise com auxilio de 
computador; dados qualitativos; exame de hip6tese; constru<_;ao 
de teoria. 

Embora software para lidar com dados textuais ja fosse acessfvel 
desde meados da decada de 1960, nao foi senao nos infcios da deca
da de 1980 que os pesquisadores qualitativos descobriram que o 
computador poderia auxilia-los no tratamento de seus dados (Kelle, 
1995: 1s). Antes disso, programas para analise de texto, como o Ge
neral Inquirer, chamaram a aten<_;ao de apenas urn grupo limitado de 
especialistas no campo da analise qualitativa de conteudo. Essa relu
tancia da maioria dos pesquisadores qualitativos ao uso de computa
dores, marginalizou-os, com certeza, da corrente metodol6gica pre
dominante e da pesquisa experimental onde, durante as decadas de 
1960 e 1970, o computador se tornou uma ajuda indispensavel. 
Aquele tempo, os instrumentos de processamento eletr6nico de da
dos foram vistos por muitos cientistas sociais como instrumentos que 
em nada poderiam contribuir, a nao ser para uma analise estatfstica 
de dados numericos (ou de analise de conteudo quantitativa de da
dos textuais). A ideia de que computadores poderiam urn dia se tor
nar urn instrumental indispensavel para armazenar, reapresentar e 
trabalhar o texto estava ainda distante. 

A situa<_;ao mudou completamente com a chegada do computa
dor de uso pessoal. Do mesmo modo que outros hommes de lettres, os 
pesquisadores qualitativos descobriram muito rapidamente as error-
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mes possibilidades de tratamento de texto, que foram oferecidas pela 
nova metodologia. Em meados da decada de 1980, diversos pesqui
sadores qualitativos com avanc;ado conhecimento e experiencia em 
computac;ao comec;aram, independentemente urn do outro, a de
senvolver software que poderia auxiliar na analise de dados qualita
tivos. Embora a maioria desses programas fosse planejada apenas 
para fins de projetos espedficos de pesquisa, alguns pacotes foram 
colocados no mercado por seus criadores: programas como THE 
ETHNOGRAPH, QUALPRO e TAP, iniciaram uma sequencia de 
desenvolvimentos no campo da computac;ao dentro da pesquisa so
cial qualitativa. Uma porc;ao de pacotes de software adicionais, 
NUD*IST, MAX e WINMAX, ATlAS/ti, HIPERRESEARCH, HYPER
SOFT (para citar apenas alguns), apareceram em anos subseqiien
tes. Hoje em dia, mais de 20 diferentes pacotes de software estao dis
poniveis podendo auxiliar pesquisadores qualitativos em seus traba
lhos com dados textuais, e alguns desses programas ( especialmente 
THE ETHNOGRAPH e NUD*IST) sao amplamente usados naco
munidade qualitativa. Suas primeiras vers6es, muitas vezes compli
cadas e de aparencia hostil, foram rapidamente aperfeic;oadas e 
mais func;6es, cada vez mais complexas, foram sendo acrescentadas. 
Estes desenvolvimentos culminaram em uma competic;ao entre os 
criadores a fim de incluir tantas caracteristicas quanto possiveis nas 
ultimas vers6es de seus programas. Hoje, o campo do auxilio com
putadorizado a analise de dados qualitativos pode ser visto como 0 

campo de mais rapido desenvolvimento no dominio da metodologia 
qualitativa, com seus pr6prios "projetos de rede", conferencias e lis
tas de discussao na Internet. 

Devido ao fa to de a literatura apresentar esses pacotes de softwa
re de maneira detalhada (por exemplo, Tesch, 1 990; Weitzman & 
Miles, 1995) e estar sempre correndo o perigo de se tornar rapida
mente desatualizada, este capitulo nao vai se concentrar em progra
mas espedficos, mas ira discutir, de maneira mais geral, aquelas tec
nicas de tratamento e de analise de dados qualitativos que podem 
receber apoio dos programas de computador. Sera dada maior enfa
se aos aspectos metodol6gicos do emprego do computador em pes
quisa qualitativa. 

Questoes te6ricas 

A operac;ao chamada Verstehen (Abel, 1 948), a compreensao do 
sentido do texto, nao podera certamente ser executada com o auxi-
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lio de uma maquina de processamento de informac;ao, pois ela nao 
pode ser facilmente formalizada (Kelle, 1995: 2). Ha, contudo, uma 
grande variedade ainda de tarefas mecanicas, implicadas na analise 
de dados textuais. 0 processo de pesquisa qualitativa gera, muitas 
vezes, quantidades enormes de transcric;6es de entrevista, protoco
los, notas de campo e documentos pessoais que, se nao forem traba
lhados de maneira correta, podem resultar em uma "sobrecarga de 
dados" (Miles & Huberman, 1994). Sendo que a analise de dados e a 
construc;ao de teoria estao estreitamente interligadas na pesquisa 
qualitativa, o pesquisador pode criar muitos conceitos te6ricos, nes
se processo continuado, que sao muitas vezes registrados em nume
rosos cadernos, paginas manuscritas e fichas de arquivos. Manter-se 
informado das ideias emergentes, das argumentac;6es e conceitos 
te6ricos, pode se tornar uma tarefa organizacional gigantesca. 

Estes problemas ja eram ha seculos do conhecimento dos estu
diosos que tinham de trabalhar com grandes quantidades de textos. 
Foi desenvolvida uma variedade de metodos que dessem conta des
ses problemas, a maioria deles com base ou na construc;ao de indices 
("registros" ou "concordancias") de varios tipos, ou na inclusao de 
referencias cruzadas no texto. Arnbas as tecnicas podem colaborar 
como uma tarefa importante no tratamento dos dados: o agrupa
mento de todas as passagens do texto que tenham algo em comum. 
Antes da chegada dos computadores, as tecnicas de "cortar e colar" 
eram os metodos mais comumente empregados na pesquisa qualita
tiva para organizar o material dos dados desta maneira: os pesquisa
dores eram obrigados a "cortar anotac;6es de campo, transcric;6es e 
outros materiais, e colocar os dados relacionados a cada categoria de 
codificac;ao, em urn arquivo separado, ou envelopes" (Taylor & Bog
dan, 1984: 136; ver tambem Lofland & Lofland, 1984: 134). 

Para desempenhar tais tarefas no computador, deve ser criado 
urn banco de dados textuais nao formatado. Infelizmente, software 
padrao como os processadores de palavras ou sistemas de bancos de 
dados-padrao sao, em geral, de uso apenas limitado, para a constru
c;ao de bancos de dados textuais nao formatados, pois eles nao dao 
conta das tecnicas de tratamento de dados necessarias para estrutu
ra-los, tais como: 

• A definic;ao de "indicadores" que contenham palavras-fndice 
junto com os "enderec;os" das passagens de texto que possam ser 
empregadas para reapresentar segmentos de texto indexados. 
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• A constru~ao de referencias eletronicas cruzadas, com a ajuda 
dos assim chamados "hyperlinks", que podem ser empregados 
para "saltar" por entre passagens de texto que estao ligadas 
entre si. 

Todos os pacotes de software desenvolvidos especialmente para 
pesquisa qualitativa, estao baseados em uma, ou ambas, dessas tecnicas. 
Alem do mais, versoes atuais de programas como THE ETHNO
GRAPH, HYPERRESEARCH, HYPERSOIT, MAX, NUD*IST ou 
ATAIAS/ti, contem uma variedade de propriedades adicionais: 

• Facilidades para armazenar os comentarios dos pesquisadores 
("memorandos"), que podem ser ligados a palavras-indice, ou 
segmentos de textos. 

• Propriedades para definir liga~oes entre palavras-indice. 

• 0 uso de variaveis e filtros, de tal modo que a busca de seg
mentos de texto possa ser restringida por certas exigencias. 

• Facilidades para reapresentar segmentos do texto que tenham 
entre si rela~oes formais especificadas (por exemplo, segmen
tos de texto que aparecem separados entre si por uma distan
cia maxima especificada). 

• Facilidades para reapresenta~ao de atributos quantitativos do 
banco de dados. 

Tecnicas para amilise qualitativa com auxilio de computador 

Exemplos a partir da pnitica de pesquisa mostram como essas 
tecnicas podem ser empregadas para auxiliar a analise de dados 
qualitativos. 

0 emprego de computadores na pesquisa qualitativa nao pode 
ser visto como urn metodo unico, que pode ser seguido passo a pas
so: ele compreende uma variedade de diferentes tecnicas - tanto 
simples, como muito complexas. Certamente, a escolha correta de 
uma dessas tecnicas so mente pode ser feita tendo em vista o passado 
metodol6gico do pesquisador/a, seus problemas de pesquisa, e os 
objetivos desta pesquisa. 

Uma precau~ao terminol6gica deve ser tomada aqui: "analise de 
dados qualitativos com auxllio de computador ( ou com a assistencia 
do computador)" estara, com certeza, sendo entendida erronea
mente se alguem considerar os pacotes de software como THE ETH-
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NOGRAPH, ATLAS/ti, ou NUD*IST como sendo capazes de de
sempenhar "analise qualitativa" do mesmo sentido que o SPSS pode 
fazer uma amilise de variancia. Estes pacotes de software sao instru
mentos para mecanizar tarefas de organizac;ao e arquivamento de 
textos, e se constituem em urn software para "tratamento e arquiva
mento de dados", mas nao sao instrumentos para "analise de da
dos". Desse modo, a expressao "analise de dados qualitativos com 
auxilio de computador", como e empregada nesse capitulo, refe
re-se a analise interpretativa de dados textuais onde 0 software e 
usado para a organizac;ao e tratamento dos dados. 

A identificafiio de diferenfas, atributos comuns e relafoes entre segmentos 
de texto 

Depois de ter coletado informac;6es textuais nao estruturadas 
atraves de trabalho de campo, ou entrevista aberta, o pesquisador 
qualitativo tera de construir "padr6es significativos dos fatos" (J or
genson, 1989: 1 07), procurando por estruturas nos dados. Tal tarefa 
e geralmente levada a termo atraves da comparac;ao de diferentes 
partes dos dados, a fim de encontrar atributos comuns, diferenc;as 
ou relac;6es entre eles. Ate certo ponto, esse processo e semelhante 
ao de resolver urn quebra-cabec;a. 0 analista ira comec;ar coletando 
certas partes dos dados textuais que se assemelham sob determina
do aspecto. Ele/ela ira analisar as diversas partes e suas intercone
x6es, isto e, a maneira especifica como elas possam estar ligadas ou 
conectadas, para montar urn quadro que tenha sentido. Em sua fa
mosa monografia The Discovery of Grounded Theory (1967) 1, Glaser & 
Strauss cunharam, para esse processo, o termo "metodo de compa
rac;ao constante", com o qual sao identificados "padr6es subjacen
tes", atraves de comparac;ao cuidadosa e intensa. 0 pre-requisito 
central para isso e a "codificac;ao", isto e, a ac;ao de relacionar passa
gens do texto a categorias que o pesquisador ou ja desenvolveu ante
riormente, ou ira desenvolver para o caso especifico: 

0 analista comefa codificando cada incidente identificado em seus 
dados, em tantas categorias de analise, quantas possiveis, a medi
da que as categorias emergem, ou a medida que emirjam dados que 
se ajustem a uma categoria existente (1967: 1 05). 

I. Estamos traduzindo nesse lh-ro "Grounded Theory" por "Teoria Fundamentada", por ja existi
rem tradm;oes anteriores feitas desse modo. 
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Em termos praticos isso significa: 

anotando categorias nas margens, mas [issoj pode ser Jeito de ma
neira elaborada (por exemplo, em cartoes). Deve-se manter em men
te o grupo comparativo em que esse incidente ocorre ( 1 96 7: 1 06). 

A maioria dos programas de software para analise qualitativa da 
conta desse processo de categoriza<;ao e compara<;ao dos segmentos 
do texto, oferecendo recursos para "codificar e reapresentar" (Kelle, 
1995: 4s; Richards & Richards, 1995), que permitem a anexa<;ao de 
"c6digos" (palavras-fndice), a segmentos de texto, e a reapresenta
<;ao de todos os segmentos de urn conjunto definido de documentos, 
para o qual o mesmo c6digo foi atribufdo (ver Figura 16.1). 

Texto 1 I Reapresentac;oes do c6dig oA 

= Texto 2 Texto 1 

~ ' J / 

= A] ' Texto 2 

= Texto 3 /1 I = -
: - - Texto 3 : A% ' I ...____ 
- 1 

'--- A:J: ,, 
I /I 

Figura 16.1 - CodificafiiO e reapresentafiio. 

A compara<;ao das passagens de texto pode ser auxiliada, ane
xando a documentos inteiros variaveis particulares que podem ser 
usadas para reapresenta<;6es seletivas, onde a busca por segmentos 
de texto e dificultada devido a certas limita<;6es, permitindo, por 
exemplo, a reapresenta<;ao de afirma<;6es sobre determinados t6pi
cos apenas naquelas pessoas entrevistadas que possuam determina
das caracterfsticas em comum. Por exemplo, urn pesquisador quali
tativo, ao analisar a divisao do trabalho domestico entre casais, po
dera primeiramente reapresentar todos os segmentos de texto em 
que as mulheres falam sobre trabalho domestico, e depois contrastar 
esses segmentos de texto com os segmentos do mesmo t6pico, pre
sentes nas entrevistas com os maridos. 
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16. ANALISE COM AUXlLIO DE COMPUTADOR ... 

A maioria dos programas de analise qualitativa se baseia nos re
cursos de "codifica~ao e reapresenta~ao". Em urn artigo sobre aspec
tos metodol6gicos do emprego do computador em pesquisa qualita
tiva, Coffey et al. (1 996) alertaram que a enfase unilateral nas opera
~6es de codifica~ao e reapresenta~ao pode levar ao esquecimento de 
outras tecnicas no uso do computador, especialmente tecnicas ofere
cidas por sistemas de hipertexto. Olhando para outras ciencias her
meneuticas (especialmente a exegese hist6rico-critica e a biblica), 
podemos ver, de fato, que a indexa~ao (codifica~ao e reapresenta
~ao) nao e sempre o melhor instrumento para auxiliar a compara~ao 
dos segmentos de texto (ou "sinopse", como e chamada na exegese 
biblica). 0 emprego de referencias cruzadas (hyperlinks), e outra es
trategia importante para a administra~ao de dados, que poderia ser 
util aqui. Infelizmente, tern havido ate agora somente alguns poucos 
pacotes de software, especificamente ATLAS/tie HYPERSOFT, que 
comportem a constru~ao de hyperlinks. 

0 desenvolvimento de tipologias e teorias 

Em muitos projetos de pesquisa qualitativa, a compara~ao de 
segmentos de texto leva a constrw;ao de tipologias descritivas e ao 
desenvolvimento de teorias. Sendo que a pesquisa qualitativa muitas 
vezes come~a com a coleta de dados empiricos, e depois, com base 
neles, as teorias sao desenvolvidas, os metod6logos qualitativos ado
taram, as vezes, urn modelo indutivista ingenuo do processo de pes
quisa, supondo que as categorias te6ricas iriam simplesmente emer
gir do material empirico, se os pesquisadores estivessem com as 
mentes livres de preconcep~6es te6ricas. Este enfoque, muitas vezes 
influenciado pelos primeiros escritos metodol6gicos de Glaser & 
Strauss (ver, por exemplo, Glaser & Strauss, 1967: 37), implica que 
os pesquisadores qualitativos entram em seu campo empirico com 
absolutamente nenhum conceito te6rico. 

Urn dos discernimentos criticos mais cruciais da filosofia moder
na da ciencia e da psicologia cognitiva, contudo, eo fato de que "nao 
ha, nem podera haver, sensa~6es que nao estejam impregnadas de 
expectativas" (Lakatos, 1982: 15). Em seus ultimos escritos metodo-
16gicos, Strauss levou em considera~ao seu enfoque de observa~ao 
empirica "carregada de teoria", propondo urn modelo de paradig
ma (Strauss & Corbin, 1990: 99s). Conforme Strauss & Corbin, urn 
"paradigma de codifica~ao" representa uma teoria geral de a~ao, 
que pode ser em pre gada para construir urn esqueleto, ou urn" eixo", 
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da Teoria Fundamentada em desenvolvimento; Glaser, embora em 
urn livro posterior repudiasse totalmente os conceitos de Strauss & 
Corbin (Glaser, 1992), propos uma ideia semelhante: "c6digos te6-
ricos" representam aqueles conceitos te6ricos que o pesquisador/a 
tern a seu dispor, independentemente da coleta e da analise de da
dos (Glaser, 1978). 

Tais paradigmas de codificac,;ao e c6digos te6ricos (que estao, mui
tas vezes, implicitos no inicio do estudo empirico) podem se tornar 
explicitos atraves da construc;ao de urn esquema de codificac;ao. 0 se
guinte exemplo mostra urn esquema de codificac;ao de urn projeto de 
pesquisa que estuda a transic;ao da escola para o mercado de trabalho 
(Heinz, 1996; Heinz et al., 1998). Foram feitas entrevistas abertas, a 
fim de reconstruir os processos de decisao de alunos que, ja tendo 
completado a escola, iniciavam cursos de treinamento vocacional. No 
nosso projeto, os processos de decisao descritos pelos entrevistados 
eram estruturados de acordo com as tres categorias seguintes: 

1. aspirac;6es, que representam as preferencias dos responden
tes, usadas para representar as opc;6es ocupacionais; 

2. realizac;6es, que consistem dos passos concretos de ac;ao que 
foram tornados para realizar as aspirac;6es; 

3. estimativas, que foram as avaliac;6es dos respondentes sobre as 
relac;6es entre aspirac;6es, condic;6es e conseqiiencias de ac;ao. 

Essas categorias representam os subc6digos 1.1-1.3; 5.1-5.3; 
8.1-8.3, como mostrados na Tabela 16.1. 

T abel a 16.1 - Extrato de um esquema de codificac;ao 

1 Trabalho e profissao 
1.1 Trabalho e profiss6o/aspirac;6es 
1.2 Trabalho e profiss6o/realizac;6es 
1.3 T rabalho e profissao/estimativas 

5 Coabitac;ao 
5.1 Coabitac;6o/aspirac;6es 
5.2 Coabitac;6o/realizac;6es 
5.3 Coabitac;ao/estimativas 

8 Crianc;as 
8.1 Crianc;as/aspirac;6es 
8.2 Crianc;as/realizac;6es 
8.3 Crianc;as avaliac;6es 
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16. ANALISE COM AUXiLIO DE COMPUTADOR ... 

0 segundo tipo de categorias de codifica~ao, freqiientemente 
usadas para codifica~ao qualitativa, e composto de c6digos deriva
dos do conhecimento do senso co mum. N as entrevistas com os que 
ja tinham concluido a escola, foram codificadas todas as passagens 
de texto, quando o entrevistado falava, por exemplo, sobre expe
riencias em seu trabalho, sobre institui~6es relevantes, sobre sua fa
miliae assim por diante. As principais categorias (1, 5, 8), mostrados 
na Tabela 16.1, representam exemplos de categorias que foram fei
tas a partir do conhecimento do senso comum. 

Ambos os tipos de codifica~ao (tanto os derivados do conheci
mento do senso comum, como os abstraidos de conceitos te6ricos) 
que desempenham os papeis mais importantes no come~o dos pro
cessos de pesquisa qualitativa, sao, ou muito triviais, ou muito abs
tratos. Por conseguinte, eles tern algo em comum: nao denotam 
eventos empiricos bern definidos, mas servem a prop6sitos heuristi
cos. Eles representam algum tipo de eixo te6rico, ou "esqueleto", ao 
qual e acrescentada a carne da informa~ao de conteudo empirico 
(Strauss & Corbin, 1 990; Kelle, 1 994). 0 projeto de pesquisa men
cionado acima, que come~ou com a estrutura~ao do material de 
acordo com as categorias gerais "aspira~6es", "realiza~oes" e "esti
mativas", acabou identificando oito diferentes tipos de aspira~6es 
biograficas, por exemplo o tipo "delega~ao": alguns jovens adultos 
tentam delegar a responsabilidade de sua carreira ocupacional aos 
gerentes de suas companhias ou aos oficiais da agencia de emprego. 

Para desenvolver tais tipologias de conceitos te6ricos, e necessa
ria uma analise bern detalhada dos segmentos de texto, a fim de en
contrar aqueles aspectos (ou "dimensoes") que podem servir como 
criterios para uma compara~ao, com a finalidade de desenvolver ou 
subcategorias, ou subdimensoes das categorias ja empregadas para 
a codifica~ao. Esse processo de "dimensionamento" (Strauss & Cor
bin, 1990: 69s) pode ser esclarecido com outro exemplo de nosso 
projeto de pesquisa. Ali, as tendencias dos respondentes com respei
to ao casamento foram investigadas codificando, primeiramente, os 
segmentos de texto, conforme os t6picos "casamento", ou "familia", 
fossem ou nao mencionados. Em urn segundo passo, os segmentos 
daqueles respondentes que consideravam o casamento como urn ob
jetivo crucial na vida, foram seletivamente reapresentados. A com
para~ao dessas passagens do texto levou a identifica~ao de tres dife
rentes dimensoes dessa categoria: 
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1. 0 casamento era visto por alguns respondentes como a (mica 
forma aceitavel de coabitac;ao. 

2. Outros consideravam o casamento como o pre-requisito para 
a formac;ao de uma familia centrada nos filhos. 

3. Ainda outros viam o casamento como uma salvaguarda. Os 
respondentes com essa ultima orienta~ao ofereciam tres argu
mentos diferentes: o casamento era visto como: a) oferecendo 
protec;ao financeira; b) fornecendo urn apoio para o vinculo 
entre os parceiros; c) como urn meio de responder as expecta
tivas do meio social (pais, parentes, etc.). 

Atraves da comparac;ao e dimensionamento, tres diferentes con
juntos de categorias de codificac;ao foram desenvolvidas no processo 
de analise: primeiramente, categorias que se referem a quao impor
tante era o tema casamento para os respondentes; segundo, catego
rias que se referem as orientac;6es com respeito ao casamento entre 
aqueles que veem o casamento como urn projeto central na vida 
(como a unica forma aceitavel de coabitac;ao, como urn pre-requisito 
para a formac;ao de uma familia centrada nos filhos, e como uma sal
vaguarda); e em terceiro lugar, categorias que se referem a defesa de 
por que o casamento e uma salvaguarda. A relac;ao hierarquica entre 
esses conjuntos de categorias e mostrada na Figura 16.2. 

Casamento como a 
(mica forma aceitavel 
de coabitac;ao 

Casamento como apoio 
ao vinculo entre parceiros 

Casamento como urn 
meio de responder as 
expectativas do meio 
social 

Figura 16.2 - Um esquema de categorias hierdrquicas como resultado do 
dimensionamento. 
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16. ANALISE COM AUX[UO DE COMPUTADOR ... 

Em termos de ciencia da informac;ao, a estrutura em forma de ar
vore, mostrada na Figura 16.2, pode ser formalmente descrita como 
uma rede, ou grafico, em que as categorias, ou c6digos, representam 
os n6s do grafico, e as linhas entre eles, as extremidades. Empregan
do esse enfoque de rede, e possivel amp liar o prindpio basico de siste
mas nao formatados de bancos de dados textuais, em que os c6digos 
foram conectados por indicadores aos segmentos do texto (Muhr, 
1991; 1992). Por conseguinte, e possfvel armazenar eletronicamente 
a estrutura completa da tipologia hierarquica, ou o grafico, mostra
dos na Figura 16.2. Conseqiientemente, esse grafico nao apenas pode 
ser usado para dar conta da tipologia emergente, ou teoria, mas ele 
tambem permite procedimentos de reapresentac;ao mais complexos, 
que percorrem urn longo caminho, desde urn n6 em uma ponta da 
rede ou grafico, ate urn n6 na outra extremidade. 

Devemos notar aqui que os graficos podem ser estruturados de 
maneiras bastante diversas: ATLAS/tie HYPERSOFT sao programas 
que permitem ao pesquisador definir todas as ligac;6es possfveis entre 
n6s (permitindo ao pesquisador definir "ciclos" e "circuitos"). Outros 
programas (como o NUD*IST), imp6em certas restric;6es ao pesqui
sador: por exemplo, podem limitar a construc;ao de redes estrutura
das de maneira mais fechada (tais como arvores hierarquicas). 

0 exame de hip6teses 

0 software para analise de dados textuais com auxilio de compu
tador pode tam hem ser util para aprimorar conceitos te6ricos e exa
minar hip6teses. Nao se deve esquecer, porem, que nesse caso o exame 
de hip6tese qualitativa e urn processo muito diferente do teste esta
tfstico de hip6tese. Na literatura metodol6gica qualitativa, nao se 
encontrara nada compara.vel as regras precisas de decisao, que sao 
aplicadas no teste de significancia estatfstica. Em Iugar disso, "testar 
e confirmar os resultados" (Miles & Huerman, 1994: 262), ou a "ve
rificac;ao" (Strauss & Corbin, 1990: 1 08), significam, na pesquisa 
qualitativa, retornar aos dados (reler as transcric;6es ou as anotac;6es 
de campo), ou retornar ao campo (fazer novas observac;6es e entre
vistas), a fim de encontrar alguma evidencia que confirme ou des
confirme os resultados. Nao ha, em Iugar algum, regras precisas for
muladas para informar ao pesquisador, com certeza, sobre quando 
ele/ela tern de rejeitar ou abandonar determinada hip6tese. As hip6-
teses qualitativas, quando elas inicialmente se apresentam a mente 
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do pesquisador nao sao, normalmente, proposi~6es muito especifi
cas e definidas sobre certos fatos, mas sao conjeturas com fins de 
sondagem, imprecisas, e algumas vezes muito vagas, sobre possfveis 
rela~6es. Melhor que chama-las de hip6teses, seria chama-las de hi
p6teses sobre que tipo de proposi~6es, descri~6es ou explica<;6es se
riam uteis para uma analise posterior. Elas sao intui~6es que "seja 
qual for a afirmativa especffica que a [hip6tese] bem-sucedida ira fa
zer, ela sera apenas uma hip6tese de urn tipo, e nao de outro" (Han
son, 1971: 291). 

Urn pesquisador qualitativo que investigue carreiras ocupacio
nais relacionadas a genero pode, por exemplo, formular a hip6tese 
de que podera haver uma rela~ao entre as tendencias de seus entre
vistados com respeito ao trabalho e a familia. Para examinar essa hi
p6tese, recursos complexos de reapresenta~ao de dados podem ser 
extremamente uteis. A maioria dos pacotes de software hoje acessf
vel, possui tais recursos complexos de reapresenta<;ao, que favore
cem a busca de c6digos que ocorrem conjuntamente. Tais co-ocor
rencias podem ser definidas de diversas maneiras: 

• Elas sao indicadas por segmentos de texto que se sobrep6em 
ou estao hierarquizados, aos quais os c6digos sob investiga~ao 
estao anexados, como e mostrado na Figura 16.3. 

• Elas sao indicadas por segmentos de texto que sao codificados 
sob determinados c6digos (no caso da Figura 16.3, A e B), que 
aparecem dentro de certa distancia maxima especificada (pro
ximidade) urn do outro. Se essa dis tan cia maxima e urn con
junto, digamos, de oito linhas, o programa ira reapresentar to
dos os casos onde urn segmento de texto, codificado com o c6-
digo B, comece dentro de ate oito linhas a partir do come~o, 
ou do fim, de urn segmento de texto codificado com o c6digo A 
(ver figura 16.4). 

• Elas sao indicadas em uma ordena~ao seqiiencial ( o c6digo A e 
regularmente seguido pelo c6digo B), como mostrado na Fi
gura 16.4). 
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·~ •• 
A J sobre-

B 

posic;ao 

AT B hierarquia 

... ... 
Figura 16.3- Segmentos de texto se que sobrepoem e estiio hierarquizados. 

. -

I AI 
J Proximidade BI 

AI 1 s::J: 

A 

Sequencia 

B 

Figura 16.4 - Proximidade de sequencia de c6digos. 

Deste modo, a hip6tese de uma relac;ao entre tendencias com res
peito ao trabalho e a familia pode ser examinada pela reapresentac;ao 
de todos os segmentos de texto codificados com "tendencia com res
peito ao trabalho" e "tendencia com respeito a familia". E claro que a 
noc;ao de teste de hip6tese seria, nesse caso, muito errada, caso al
guem a tomasse como uma tentativa de "verificar" ou "falsificar" uma 
afirmac;ao de conteudo empfrico. Mas esse tipo de exame de hip6tese 
pode levar ao desenvolvimento de proposic;6es que podem ser falsifi
cadas, por exemplo, se alguem descobre que os entrevistados com 
tendencias especificas com respeito ao trabalho, mostram tambem 
tendencias especificas com respeito a familia. Nesse caso, os recursos 
de co-ocorrencia de c6digos sao empregados como urn recurso heu
rfstico como objetivo de reapresentar o texto original no qual os c6di
gos de co-ocorrencia estao anexados. 0 pesquisador investiga, entao, 
o sentido de determinada co-ocorrencia atraves de uma analise com
pleta do texto original. A analise interpretativa dos textos da entrevis
ta forma a base para o esclarecimento e modificac;ao dos pressupostos 
iniciais (gerais ou vagos) do pesquisador. 
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Os criadores de dois diferentes pacotes de software, HYPERRE
SEARCH e AQUAD, prop6em urn enfoque mais formal para o exa
me de hip6tese qualitativa (ver Hesse-Biber & Dupuis, 1 995; Huber, 
1995). Ao empregar o modulo de teste de hip6tese do HYPER
RESEARCH, o pesquisador formula sua hip6tese na forma de "re
gras de criac;ao", as quais os c6digos sao conectados com proposic;6es 
do tipo "se-entao". Urn pesquisador que codificou seus dados com 
c6digos para "eventos crfticos da vida" e "disturbios emocionais", 
podera querer examinar a hip6tese de que certos eventos crfticos da 
vida sao sempre, ou freqiientemente, acompanhados por disturbios 
emocionais. Ele podera, entao, transformar sua hip6tese em uma 
busca de todas as co-ocorrencias de segmentos de texto codificados 
como evento crftico da vida, com segmentos codificados como dis
turbio emocional. Empregando o verificador de hip6tese do RIPER
RESEARCH, poder-se-ia formular a regra: 

Se "eventos crfticos da vida" e disturbios emocionais", entiio acres
centar "o evento da vida causou estresse". 

Se o programa encontrar ambos os c6digos, "eventos crfticos da 
vida" eo c6digo "disturbios emocionais", em urn determinado docu
mento, a hip6tese e confirmada para aquele documento, e o c6digo 
"evento da vida causou estresse" e acrescentado a ele. 

0 HIPERRESEARCH procura apenas a presenc;a de determina
dos c6digos dentro de urn conjunto de documentos, e ao fazer isso, 
nao leva em considerac;ao a localizac;ao precisa dos segmentos de tex
to. Ao contrario, o programa AQUAD ajuda o pesquisador/a a usar a 
informac;ao com respeito a sobreposic;ao, hierarquizac;ao, proximida
de, ou sequencia de segmentos de texto, para exame de hip6tese. Reto
mando nosso exemplo anterior, e empregando AQUAD, poder-se-ia 
primeiramente codificar os segmentos de texto com os c6digos ecv 
(para "eventos crfticos da vida") e emo (para "disturbios emocionais"). 
Vamos supor que, durante esse processo, venha a mente do pesquisa
dor a seguinte hip6tese: "Sempre que os entrevistados falarem sobre 
eventos crfticos da vida, eles irao, tambem, ao mesmo tempo, mencio
nar disturbios emocionais". Poder-se-ia operacionalizar "ao mesmo 
tempo" como "dentro de uma distancia maxima de cinco linhas na 
transcric;ao da entrevista", e fazer uma reapresentac;ao que encontre 
todos os segmentos de texto codificados com ecv, onde o segmento de 
texto codificado com emo tambem ocorre dentro de uma distancia 
maxima de cinco linhas. Examinando o resultado de tal reapresenta-
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c;ao, mostrado na Tabela 16.2, pode-se ver, por exemplo, que na en
trevista "bioss1", a associac;ao de ecv e emo ocorre apenas uma vez (na 
linha 1 02), enquanto que na entrevista "bioss2", ha cinco passagens 
de texto onde os segmentos de texto codificados com esses c6digos es
tao muito pr6ximos urn do outro. 

Tabela 16.2-0 resu/tado de uma busca de codigo de co-ocorrencia com AQUAD 

Hip6tese 1 I arquivo de codificac;ao bioss 1.cod 

100 102 ecv 102 104 emo 

Hipotese 1 I arquivo de codificm;oo bioss2.cod 

24 28 ecv 26 30 emo 

65 70 ecv 72 82 emo 

110 112 ecv 111 115 emo 

220 228 ecv 212 224 emo 

450 452 ecv 456 476 emo 

A co-ocorrencia, pois, de c6digos ( definidos como sobreposic;ao, 
hierarquizac;ao, proximidade ou ordenac;ao sequencia! de segmen
tos de texto), indica a presenc;a de evidencia critica a favor, ou con
tra, a hip6tese. Diferentemente do primeiro exemplo de exame qua
litativo de hip6tese (com respeito a relac;ao entre tendencias com re
lac;ao ao trabalho e a familia), o objetivo principal com este enfoque 
mais formal, seria a nao reapresentac;ao do texto, mas usar a infor
mac;ao representada pelos pr6prios c6digos como urn criteria de to
marla de decisao. Do mesmo modo que o teste de significancia esta
tfstica, 0 processo de tomada de decisao e estritamente governado 
por regras. Ha, contudo, determinadas exigencias e limitac;6es me
todol6gicas para o emprego de tal estrategia: 

1. 0 pre-requisito de teste independente exige que a hip6tese 
nao seja testada com o mesmo material empfrico a partir do 
qual ela foi desenvolvida. 

2. As hip6teses devem ser empiricamente testaveis, o que signifi
ca que elas devem ser suficientemente precisas e tenham con
teudo empfrico. 

3. Os c6digos que sao empregados para teste de hip6tese devem 
denotar claramente fenomenos precisos de maneira confiavel 
e estavel. 
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Proveitos metodologicos e problemas 

Desde a chegada dos primeiros programas de computador, que 
auxiliaram a pesquisa qualitativa, houve urn debate acirrado sabre 
suas possiveis vantagens metodol6gicas e seus perigos, no qual os 
debatedores expressaram tanto urn grande otimismo (Conrad & 
Reinarz, 1984; Richards & Richards, 1991 ), como tam bern preocu
pa~ao (Agar, 1991; Seidel, 1991; Seidel & Kelle, 1995; Coffey et al., 
1996). Com relat;ao as vantagens do software para pesquisa qualita
tiva, os tres aspectos seguintes sao freqiientemente mencionados 
na literatura. 

Em primeiro Iugar, pelo fato de mecanizar tarefas tediosas e 
complicadas na organiza~ao dos dados, tais como localizar e copiar 
segmentos de textos, o computador pode trazer grande eficiencia. 
Desse modo, o software ajuda a poupar tempo e pode auxiliar o tra
tamento de grandes amostras (Kelle & Laurie, 1995). E crucial estar 
consciente, contudo, que apenas urn simples aumento no tamanho 
da amostra nao ira implicar, necessariamente, que os achados da 
pesquisa sejam mais validos. Na pesquisa qualitativa, uma grande 
amostra nao e, normalmente, considerada como tendo valor em si 
mesma. Compara~6es multiplas, contudo, entre casas intencional
mente selecionados, sao cruciais para urn estudo qualitativo, a fim 
de identificar padr6es e criar categorias. Urn aumento no tamanho 
da amostra podera, entao, acrescentar maior amplitude ao objetivo 
da analise. Ha, contudo, tambem urn perigo real de o software para 
tratamento de dados textuais ser sufocado pelo enorme volume de 
informa~ao que e conseguido, quando se emprega tecnologia com
putadorizada. A quantia de tempo e esfor~o exigida para preparar 
os dados e coloca-los no programa, nao devem ser desconsiderados 
e aumentam proporcionalmente com o tamanho da amostra. De
ve-se, pais, estar consciente de que as possiveis vantagens de uma 
amostra maior, podem ser prejudicadas pelos custos extra de tempo 
e esfor~o exigidos para a prepara~ao e entrada dos dados. 

Em segundo Iugar, o em pre go de pacotes de software pode tornar 
o processo de pesquisa mais sistematico e explicito, e por isso mais 
transparente e rigoroso, pais sistematiza procedimentos que anteri
ormente eram nao sistematicos, e dando possibilidade aos pesquisa
dores para documentar exatamente como eles analisam seus dados 
(Conrad & Reinarz, 1984). Por conseguinte, os computadores podem 
trazer maior confiabilidade a uma metodologia que foi sempre preju-
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dicada devido a sua fama de seduzir o pesquisador para estilos de in
vestigac;ao nao sistematicos, subjetivos e jornalisticos. 

Em terceiro Iugar, ao livrar o pesquisador de tarefas mecanicas 
tediosas e complicadas, o software para tratamento de dados tex
tuais pode liberar mais tempo, que pode ser empregado em tarefas 
mais criativas e analiticas. Desse modo, os programas de computa
dor podem ampliar a criatividade do pesquisador, permitindo-lhe 
fazer experimentos e "brincar" com os dados, explorando a rela~ao 
entre diferentes categorias de maneira mais generalizada (Lee & Fi
elding, 1995). 

Alertas sabre os perigos metodol6gicos potenciais do usa de 
computadores, muitas vezes estao relacionados com a possibilidade 
de que este possa alienar o pesquisador de seus dados e reforc;ar es
trategias de analise, que vao contra as orientac;6es metodol6gicas e 
te6ricas que os pesquisadores qualitativos veem como a marca dis
tintiva de seu trabalho. Em sintese, a preocupac;ao e que o usa de 
programas de computador possa impor uma metodologia espedfica 
ao que os emprega. Tais inquietac;6es foram particularmente refor
c;adas pela observac;ao de Lonkila (1995: 46), de que as orientac;6es 
para os usuarios, bern como os escritos metodol6gicos sabre softwa
re para tratamento de dados qualitativos, dao a impressao de uma 
forte influencia da Teoria Fundamentada. Mas a Teoria Fundamen
tada e a analise qualitativa com auxilio de computador, partilham 
tambem alguns aspectos muito problematicos, como aponta Lonki
la: ambas enfatizam exageradamente a codificac;ao e, ao fazer isso, 
negligenciam outras formas de analise textual, especialmente o tipo 
de analise mais aprimorada, empregada na analise de discurso. Cof
fey et al. ( 1 996) alertaram que os fortes lac;os entre software de "codi
ficac;ao e reapresentac;ao", e a metodologia empirica, podem inspi
rar uma nova ortodoxia na pesquisa qualitativa. Urn olhar mais pro
ximo, contudo, para os fundamentos metodol6gicos dos criadores, 
da a clara impressao de que os diferentes programas foram desen
volvidos com base em concepc;6es te6ricas e metodol6gicas bastante 
diferentes. 0 mesmo sea plica aos usuarios: em uma meta-analise de 
estudos empiricos, Lee & Fielding (1996: 3.2) descobriram que 70 
par cento de uma amostra de estudos qualitativos realizados com o 
auxilio de computadores mostraram que nao ha neles uma relac;ao 
explicita com a Teoria Fundamentada. Par conseguinte, a menc;ao 
freqiiente a Teoria Fundamentada pode, talvez, ser explicada pelo 
fato de que os proponentes do enfoque da Teoria Fundamentada 
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pertencem aqueles poucos autores que tentam descrever em detalhe 
OS procedimentos analiticos aplicados a pesquisa qualitativa. Conse
qiientemente, nao e de se surpreender que os criadores de software 
auxiliadores da analise qualitativa, que nao estao a procura de uma 
sustenta<;ao metodol6gica, normalmente se ap6iem na metodologia 
da Teoria Fundamentada como urn dos enfoques mais conhecidos e 
mais explicitos na analise qualitativa. 

Lee & Fielding (1991: 8) relacionaram o medo de que o compu
tador tome conta da analise, ao famoso arquetipo literario da novela 
de Mary Shelley, do seculo dezenove, Frankenstein, au o Moderno Pro
meteu. Partindo de investiga<;6es empiricas entre pesquisadores qua
litativos que empregam software para trabalhar com dados textuais, 
eles chegaram a conclusao de que o medo dos programas de compu
tador, como se fosse urn tipo de "monstro Frankenstein", e muitas 
vezes exagerado: na pratica, os pesquisadores tendem a interrom
per o uso de determinado pacote, antes de se submeter a uma 16gica 
do programa de software que seja totalmente diferente da 16gica de 
investiga<;ao que eles querem empregar. 

Outras preocupa<;6es, muito freqiientemente mencionadas em 
debates atuais, referem-se ao perigo de que os computadores pas
sam alienar o pesquisador de seus dados (Agar, 1991; Seidel, 1991; 
Seidel & Kelle, 1995 ). Do mesmo modo que com o perigo de que o 
programa de computador possa tamar conta da analise, esse risco 
metodol6gico e tambem muitas vezes relacionado a codifica<_;ao. Sei
del & Kelle ( 1995) argumentam que a distin<;ao entre do is diferentes 
modos de codifica<_;ao e crucial para evitar uma aliena<_;ao seria dos 
dados: os c6digos podem ter uma fun<_;ao referencial, o que significa 
que eles sao como que sinalizadores para certas passagens de texto; 
ou eles podem ter uma fun<;ao factual, o que significa que eles sao 
empregados para denotar determinados fatos. 0 primeiro tipo de 
codifica<_;ao e caracteristico de urn estilo aberto e indutivo de investi
ga<;ao, empregado por uma analise interpretativa de dados textuais, 
na tradi<;ao dos enfoques da hermeneutica e do interacionismo. 0 
segundo tipo se relaciona com o estilo dedutivo de analise textual, 
na tradi<;ao da analise de conteudo classica. Ao empregar determi
nados procedimentos de software para tratamento de dados textuais, 
os analistas podem- sem se dar conta- confundir esses dais modos 
de codifica<_;ao: eles podem, involuntariamente, passar do uso da 
fun<_;ao referencial dos c6digos ( coletando segmentos de texto que se 
referem, de maneira ampla e geral, a urn numero de conceitos defi-
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nidos de maneira mais ou menos vaga), para o tratamento dos c6di
gos, como se eles fossem representa<_;6es de uma informa<_;ao concre
ta. Seidel & Kelle chamam a aten<_;ao para o perigo de se perder o fe
nomeno, devido a reifica<_;ao dos c6digos: o analista come<;a traba
lhando exclusivamente com seus c6digos, e se esquece dos dados 
brutos, sucedendo entao que o pre-requisito necessaria para que ele 
pudesse trabalhar, nao foi ainda assegurado. Ha apenas uma uniao 
vaga entre urn c6digo e urn dado, em vez de uma relac;;ao claramente 
definida entre tal c6digo e o fenomeno: o c6digo nao foi atribufdo 
para denotar certo acontecimento, incidente ou fato discretos, mas 
apenas para informar ao analista que ha uma informa<_;ao interes
sante, contida em determinado segmento de texto, relacionada a 
urn t6pico representado por urn c6digo. Esse perigo de se perder o 
fenomeno e reificar os c6digos e especialmente predominante nos 
"recursos para teste de hip6tese", descritos acima: ao procurar "tes
tar hip6teses", sem ter observado os pre-requisitos necessarios, is to 
e, ao aplicar regras estritas a c6digos vagos e "difusos", os pesquisa
dores podem, facilmente, produzir artefatos. 

Por conseguinte, a enfase nos recursos de codifica<;ao e reapre
senta<_;ao dos dados, oferece novas e fascinantes possibilidades para 
que os analistas possam "brincar" com seus dados e, com isso, ajudar 
a abrir novas perspectivas e estimular novas intui<_;6es. Mas a combi
na<_;ao de metodologias de constrw;ao de teorias e de teste de teorias 
nao nos deve seduzir, levando-nos a produzir uma simples mistura, 
ou mesmo uma confusao, nos dados. 

Passos 

Dentre uma grande variedade de diferentes possfveis estrate
gias, dois exemplos sao: 

1 

Passo 1: formata<_;ao de dados textuais. 

Pas so 2: codifica<_;ao dos dados com c6digos espedficos ( codifica~,;ao 
aberta). 

Passo 3: produ~,;ao de memorandos e sua anexa~,;ao aos segmentos 
de texto. 

Passo 4: compara<_;ao dos segmentos de texto aos quais os mesmos 
c6digos foram atribufdos. 
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Passo 5: integrac;ao dos c6digos e anexac;ao de memorandos aos c6-
digos. 

Passo 6: desenvolvimento de uma categoria central. 

2 

Passo 1: formatac;ao dos dados textuais. 

Passo 2: definic;ao de urn esquema de codificac;ao. 

Passo 3: codificac;ao dos dados dentro de urn esquema de codifica
~ao predefinido. 

Passo 4: anexac;ao de memorandos aos c6digos (nao aos segmentos 
do texto!) enquanto se codifica. 

Passo 5: comparac;ao dos segmentos de texto, aos quais os mesmos 
c6digos foram atribuidos. 

Passo 6: desenvolvimento de subcategorias a partir dessa compa
rac;ao. 

Passo 7: recodificac;ao dos dados com essas subcategorias. 

Passo 8: produc;ao de uma matriz de dados numerica, na qual as li
nhas representam os documentos do texto, as colunas apresen
tam as categorias (c6digos), os valores das categorias e as subcate
gonas. 

Passo 9: analise dessa matriz de dados com o SPSS. 

Os usuarios que empregam outras estrategias de analise qualitativa 
(por exemplo, teste de hip6tese qualitativa, ou analise qualitativa com
parativa), seguirao diferentes passos, mas irao empregar tecnicas 
de codificac;ao e reapresentac;ao, de uma maneira ou outra. 
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17 
PALAVRAS-CHAVE EM CONTEXTO: ANALISE 

ESTATfSTICA DE TEXTOS 

Nicole Kronberger e Wolfgang Wagner 

Palavras-chave: ALCESTE; preparac;ao; pergunta aberta; tecni
ca de associac;ao de palavras; variaveis passivas. 

As respostas a perguntas abertas sao uma fonte litil de informa
c;6es para complementar os dados quantitativos obtidos de investi
gac;6es com questionario. As respostas abertas nao ficam restritas as 
escolhas de categorias feitas pelo pesquisador, como nas respostas a 
perguntas fechadas. Por isso, elas propiciam urn facil acesso a com
preensao espontanea dos respondentes com relac;ao ao objeto em 
questao. Quando analisadas com cuidado, as respostas abertas po
dem ser transformadas em variaveis e juntadas ao con junto dos da
dos quantitativos. Existem tambem programas de computador que 
permitem a analise automatica de tais dados. 

Em certo sentido, perguntas abertas sao urn tipo de "microentre
vista" sobre urn objeto espedfico. Diferentemente das entrevistas 
mais longas, contudo, as respostas a quest6es abertas podem ser ob
tidas de uma grande amostra, sem incorrer na sobrecarga normal
mente implfcita na transcric;ao e analise de longos textos. A evidente 
vantagem de uma amostra ampla, contudo, implica uma negociac;ao 
entre a necessaria brevidade das respostas e a impossibilidade de 
formular perguntas adicionais, como nas entrevistas mais longas. 

As tecnicas de associac;ao de palavras sao uma variante das per
guntas abertas. Em vez de exigir dos respondentes que deem respos
tas atraves de uma frase completa, nas tecnicas de associac;ao de pa
lavras os respondentes sao solicitados a escrever quaisquer palavras 
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que eles associem ao objeto em questao. As associa~6es possuem a 
vantagem de nao canter todos os diferentes termos "formais" que 
estruturam as linguagens naturais. Sua analise e mais direta que a 
das respostas abertas. 

0 delineamento de questoes abertas 

Apesar dos muitos livros-texto que tratam do delineamento de 
questionarios, sua construc;;ao para objetivos especfficos de pesquisa 
e ainda urn tipo de arte. Se nosso interesse nao for pesquisa de levan
tamento comercial, que necessita obedecer a urn padrao estrito para 
garantir compara~6es, o delineamento de questionarios para fins de 
pesquisa cientifica ira depender grandemente da criatividade do 
pesquisador e do t6pico espedfico de pesquisa. Os criterios podem 
ser apenas urn roteiro preliminar para coisas essenciais. 0 mesmo se 
diga com respeito a constru~ao de quest6es abertas. As regras apre
sentadas nesse texto nao sao mais que orienta~6es gerais e devem 
motivar os leitores a criar seus pr6prios delineamentos de acordo 
com o problema espedfico de pesquisa. Tres aspectos, contudo, de
vern geralmente ser tratados com cuidado: a localiza~ao das pergun
tas abertas dentro do questionario, a prepara~ao e a orienta~ao para 
os respondentes. 

A localizar;iio das questoes abertas dentro de um questionario 

Urn ponto importante na constru~ao do questionario e que as 
perguntas nao apenas buscam informa~ao dos respondentes: elas 
tambem contem informa~ao. Vejamos a pergunta: "Quando voce 
ouviu falar pela primeira vez sabre alimento geneticamente modifi
cado?" Essa frase faz com que o respondente se torne conhecedor do 
fato de que o alimento geneticamente modificado existe, mesmo 
que ele nunca tenha ouvido falar nele antes. Quando se faz uma per
gunta aberta sabre, digamos, biotecnologia depois dessa pergunta, 
o nosso respondente ira, com muita probabilidade, apresentar opi
ni6es sabre alimento. E, portanto, uma boa regra apresentar asso
cia~6es de palavras logo no inicio, ou o mais proximo possivel do ini
cio de urn questionario. 

Uma coloca~ao logo no inicio, contudo, traz outro problema. 
Para perguntas abertas, o respondente necessita estar em urn estado 
de espirito mais espontaneo e confiavel do que para perguntas fe-
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chadas. Uma soluc;ao para esse problema pode ser uma conversa in
trodut6ria com o respondente, ou urn conjunto de quest6es sem re
lac;ao nenhuma com o t6pico que sirvam como uma preparac;ao para 
a apresentac;ao da questao aberta. Para se encontrar urn equilibria 
entre essas exigencias contradit6rias, deveriam ser feitos alguns tes
tes com alguns poucos respondentes e uma entrevista subsequente 
sobre suas impress6es. 

A preparafiio 

A preparac;ao do entrevistado, para que dirija sua atenc;ao para o 
estimulo, e urn meio de reduzir a variancia nas respostas. A instruc;ao 
de preparac;ao deve ser bern proxima ao estimulo concreto. Se a per
gunta e sobre, digamos, biotecnologia, uma boa ideia e predispor OS 

respondentes pedindo-lhes que pensem sobre a ultima vez que ouvi
ram alguem falar sobre biotecnologia. Eles devem, entao, escrever 
quem era e tambem, talvez, quando e onde tal fato aconteceu. Ten
do completado essa tarefa preparat6ria, o respondente sera capaz 
de concentrar-se totalmente sobre o estimulo. 

A preparac;ao podera tomar, tambem, outras formas. Em lugar 
de uma instruc;ao verbal para que o entrevistado pense sobre o obje
to-estimulo, poder-se-ia apresentar o objeto em uma forma ic6nica. 
As fotografias sempre produzem reac;6es mais fortes que as instru
c;6es puramente verbais. leones, contudo, devem ser empregados 
com cautela. 0 pesquisador deve estar seguro de que a fotografia 
nao contenha qualquer informac;ao espedfica que possa, posterior
mente, distorcer a resposta. 

A instrufiio 

Depois que a atenc;ao do respondente estiver concentrada no ob
jeto-estimulo, a instruc;ao devera ser a mais direta possivel. Urn 
exemplo poderia ser: "Quando voce pensa sobre X ( o objeto-estimu
lo), o que vern a sua mente? Por favor, escreva o que lhe vern a mente 
com relac;ao a X. Voce pode escrever ate cinco frases". A instruc;ao 
contem tres mensagens: 

a) qual e 0 objeto de estimulo 

b) o que deve ser escrito 

c) quanto deve ser escrito. 
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0 ponto a) e direto, como e tambem o ponto b). Se urn respon
dente nunca ouviu falar do objeto-estfmulo antes, o entrevistador 
podera simplesmente passar para a pergunta seguinte. 0 ponto c) e 
importante: o tipo de informac;;ao que o pesquisador quer conseguir, 
atraves de quest6es abertas e associac;;6es de palavras, e urn padrao 
de contingencias de palavras na amostra. Isto permite ao pesquisa
dor avaliar campos semanticos relacionados ao objeto-estfmulo que 
sao caracterfsticas de subgrupos na amostra. Por isso e uma boa ideia 
motivar o respondente a escrever o quanto mais possfvel. 

Quantas questoes abertas siio vidveis par questiondrio? 

Responder a quest6es abertas e, para os respondentes, uma tare
fa penosa. A fim de nao sobrecarregar os que concordaram em pre
encher questionarios, provavelmente tres quest6es abertas por ques
tionario seria 0 maximo. 0 tempo total de preenchimento nao deve
ria exceder, digamos, meia hora se o pesquisador nao quiser abusar 
da boa disposic;;ao e da boa vontade dos respondentes em colaborar. 
0 pesquisador devera testar a disposic;;ao dos respondentes, pois isso 
depende tambem, em grande parte, de seu nfvel de escolaridade e 
de sua pratica em escrever. 

A amostra 

Os levantamentos com quest6es abertas exigem, normalmente, 
tamanhos de amostra maiores dos que sao feitos normalmente. A ra
zao para uma proporc;;ao maior de amostra, e que as respostas aber
tas sempre variam mais do que as respostas a perguntas fechadas. 
Esta variancia necessita ser levada em considerac;;ao quando se pla
neja o tamanho da amostra. Alem disso, a construc;;ao de tabelas de 
contingencia de palavras dilui ainda mais a freqiiencia dos padr6es 
de contingencia de associac;;ao. 

A pesquisa lida com ao menos tres comparac;;6es que permitem 
diferentes tamanhos de amostra. Sea comparac;;ao e a) entre associa
c;;6es de palavras de subamostras predefinidas e grupos sociais, cada 
grupo deve compreender urn mfnimo de 100 respondentes se a ex
pectativa for urn consenso relativamente alto dentro dos grupos. A 
amostra deve crescer a medida que o consenso esperado diminuir. 
Se o estudo tern como objetivo b) descobrir e comparar subgrupos 
com diferentes respostas a uma questao aberta, sera dificil estimar o 

-419-



. ' 

PESQUISA QUALITATIVA COM TEXTO, IMAGEM E SOM 

tamanho de tais grupos que s6 poderao ser conhecidos a posteriori; 
contudo, urn born palpite e urn minimo de 400 respondentes. Se c) 
subgrupos devem ser comparados de acordo com urn delineamento 
experimental que envolva quest6es abertas, ou tecnicas de associa
c;ao de palavras (veja a sec;ao sobre delineamento experimental abai
xo), entao cada situac;ao experimental deve compreender ao menos 
100 respondentes. 

Nao e raro combinar tais subgrupos para objetivos de pesquisa 
espedficos. 0 pesquisador pode, por exemplo, estar interessado em 
ver se seu delineamento experimental produz diferentes resultados 
em grupos socioeconomicos definidos a priori, combinando assim a) 
e c). Nesse caso, cada condic;ao deve conter urn numero razoavel de 
respondentes. A regra geral e: quanto mais, melhor. 

Delineamentos experimentais 

Apesar de serem perguntas abertas e produzirem urn tipo de ban
co de dados qualitativos, as tecnicas de tarefas de associac;ao de pala
vras permitem urn espectro de delineamentos experimentais interes
santes. Delineamentos experimentais podem ser variac;6es nas verba
lizac;6es ou na ordem das perguntas nos questionarios. Tecnicamente, 
tais delineamentos sao chamados de levantamentos por metades. 

Urn exemplo de urn delineamento experimental podera ser apre
sentar subamostras com fraseados levemente diferentes do obje
to-estimulo: por exemplo, para a metade dos respondentes se solici
ta que escrevam opini6es sobre "biotecnologia" e para a outra meta
de opini6es sobre "engenharia genetica". Toda diferenc;a entre as 
duas subamostras ira indicar diferentes estilos de pensamento sobre 
esses dois conceitos, mesmo que, tecnicamente falando, os dois ter
mos possam ser considerados equivalentes. 

0 planejamento de duas quest6es abertas sobre dois objetos-esti
mulo diferentes, mas relacionados, em urn questionario, nos vai per
mitir avaliar a interdependencia semantica entre eles. No pensar co
tidiano, os campos conceptuais sao, muitas vezes, hierarquicamente 
relacionados. Isso significa que urn objeto A e inferido, ou pensado, 
dentro do contexto do objeto B, mas nao vice versa. Para esse fim, 
modifica-se a sequencia de quest6es abertas sobre o estimulo A e o 
estimulo B varia, com metade da amostra respondendo ao A antes 
do B, e a outra metade respondendo ao B antes do A. Se, por exem
plo, nos quisermos saber se os campos semanticos de "paz" e "guer-
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ra" estao ou nao hierarquicamente relacionados, poderemos consta
tar que os respondentes tern suas associa<_;6es sobre "paz" influencia
das quando pensaram primeiro sobre "guerra", mas suas associa
<;6es sobre "guerra" sao menos influenciadas quando pensaram pri
meiro sobre "paz" (ver Wagner et al., 1996, para urn exemplo). 

A prepara~ao de respostas abertas para analise 

Ha duas maneiras de lidar com respostas a perguntas abertas: 
uma e categorizar as respostas de acordo com algum esquema de ca
tegoriza<;ao teoricamente informado eo outro e tomar as respostas 
como elas sao. 0 primeiro modo, categoriza<;ao, produz uma in
fluencia forte, e muitas vezes indevida, do referencial conceptual do 
pesquisador sobre os dados. A categoriza<_;ao somente e aceitavel se 
os pesquisadores tiverem uma forte justifica<;ao para suas categorias. 
As categoriza<;6es podem facilmente ser aplicadas a urn arquivo de 
dados quantitativos e sua analise atraves de pacotes estatisticos pa
dronizados e bastante simples. Por isso, o restante desse capitulo ira 
se referir apenas a analise de respostas a linguagem natural. 

Respostas abertas e tarefas de associa<;ao de palavras podem ser 
analisadas tanto atraves de analise de conteudo manual (ver Bauer, 
cap. 8 neste livro), como atraves de procedimentos estatisticos auto
maticos. A analise de conteudo classica tern a ver com o sentido de 
proposi<;6es e senten<_;as, em falas que urn locutor de uma respectiva 
lingua, culturalmente instruido e competente, pode facilmente dis
cernir. Analise automatica e feita com programas de computador 
que, mesmo hoje, sao incapazes de entender o sentido. A analise 
computadorizada substitui o sentido da frase, analisando co-ocor
rencias localizadas de palavras. A ideia subjacente e que o sentido 
das proposi<;6es e senten<_;as pode ser captado, se for possfvel identi
ficar aquelas palavras que andam juntas nas frases e que sao ditas 
pelo maior numero de respondentes possivel. 

Imaginemos o seguinte exemplo. Suponhamos que estamos fa
zendo urn levantamento sobre o que as pessoas pensam sobre biotec
nologia. U rna pergunta aberta e inserida, solicitando-se aos entre
vistados que escrevam tudo o que lhes vern a mente quando eles 
pensam em biotecnologia. Obteremos algo semelhante a seguinte 
serie de afirma<_;6es: 

0001 ... Biotecnologia produz novo alimento. Is so fara com 
que fiquemos doentes ... 
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0002 ... As pessoas pod em contrair toda sorte de doen<;as ao 
comer verduras artificialmente criadas ... 

i ... N 6s nao sabemos ainda se o alimento geneticamente 
modificado produz alergias ... 

k ... etc .... 

Dado que urn numero qualificado de respondentes produz afir
ma<;6es desse tipo, ou similares, que basicamente expressam o mes
mo sentido, seremos capazes de observar muitas co-ocorrencias en
tre "biotecnologia", "cria<;ao", "geneticamente modificados", "ali
menta" e "verduras", por urn lado, e "doente", "doen<;a" e "alergi
as", por outro lado. Os respectivos termos co-ocorrem, tanto na 
mesma, como nas senten<;as subseqiientes. 0 programa podera. ser 
informado de que OS termos relevantes SaO sinonimos com respeito a 
questao de pesquisa em foco. Por essa razao, os programas tanto nos 
permitem definir sinonimos manualmente ou podem possuir ja urn 
dicionario proprio. 0 resultado, para nosso exemplo, sera que o 
programa ira produzir urn grafico que mostrara os termos "biotec
nologia", "alimento" e "doen<;a" em estreita proximidade. Isso leva 
o pesquisador a concluir que urn numero substancial de responden
tes considere o alimento manipulado biotecnologicamente como 
prejudicial a saude humana. 

De maneira geral, o pesquisador pode fazer a maioria das anali
ses basicas mamialmente e nao necessitara programas como o SPAD.t 
ou ALCESTE, embora eles tornariam, certamente, a vida mais facil. 
Antes de discutir o emprego desses programas, devemos descrever 
brevemente o procedimento "manual", que emprega urn editor de 
texto e SPSS. Isso ira mostrar os elementos basicos para analisar res
pastas a perguntas abertas. 

0 tratamento de sin8nimos 

Respostas verbais necessitam ser tornadas homogeneas com res
peito a sinonimos. 0 que passa a ser urn sinonimo e uma questao 
complicada, e depende do problema de pesquisa em questao. "Pro
te<;ao para a cabe<;a", "chapeu", "gorro" e "bone", podem ser sinoni
mos em alguns contextos de pesquisa, mas nao em outros. Por con
seguinte, o pesquisador deve decidir que varia<;6es semanticas se
cundarias ele quer reter. Se for aceitavel homogeneizar essas ex-
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pressoes, entao podemos substituir expressoes menos freqiientes na 
amostra, pelas mais freqiientes. Assim, se "chapeu" for a palavra 
mais freqiiente nos dados, toda outra expressao sinonima, tal como 
"protec;ao para a cabec;a", "gorro" e "bone", pod em ser substituidas 
por "chapeu". 

Os dados, muitas vezes, devem ser tambem homogeneizados com 
respeito a palavras semanticamente equivalentes em classes de pala
vras. Em urn contexto espedfico de pesquisa, podera ser perfeita
mente correto igualar names, adjetivos e verbos que expressem urn 
objeto, urn estado de espirito ou uma atividade que estejam a eles re
lacionados. Qualquer uma das duas expressoes "lutar" (verba), e 
"batalha" (substantivo), podem ser substitufdas uma pela outra, sem 
perda de detalhes relevantes. A mesma regra se aplica a "beleza" 
(substantivo), e "linda" e "bonito" (adjetivos). Geralmente o sinoni
mo mais freqiiente deve substituir os menos freqiientes. 

Os sinonimos podem ser homogeneizados de maneira melhor se 
o pesquisador construir duas listas de palavras, uma ordenada alfabe
ticamente e a outra pela freqiiencia das palavras. Tanto SPAD.t como 
ALCESTE nos permitem construir tais listas, mas ha urn born numero 
de outros programas no mercado que nos permitem tambem ler da
dos verbais e produzir listas de palavras. E muito cansativo produzir 
tais listas manualmente, mesmo com amostras pequenas. 

Muitas vezes e dificil decidir o que fazer com negac;oes. Palavras 
como "nao", "nunca", "nem", e "contra" devem ser, ou nao, conecta
das com a palavra, ou expressao, negadas, par exemplo, atraves de 
urn hifen, ou outro sfmbolo? Muitas vezes e suficiente homogeneizar 
as diferentes formas de negac;ao que existem nos textos, pais assim a 
negac;ao ira aparecer na analise juntamente com a palavra negada, 
se elas forem suficientemente freqiientes nos dados. Isso depende, 
certamente, do problema espedfico de pesquisa. 

A seler;iio das palavras relevantes e a preparar;iio do arquivo de dados 

U rna vez homogeneizados, os dados devem ser examinados com 
respeito as palavras relevantes, atraves do emprego de uma lista de 
palavras ordenadas par freqiiencia. Uma amostra media de, diga
mos, 200 entrevistados produzira, em geral, mais de 1000 palavras 
diferentes, muitas das quais serao muito raras. As palavras que pro
duzem contingencias sao aquelas com uma relac;ao mais direta com 
o objeto-estimulo e com uma razoavel freqiiencia na amostra. 0 nu-

-423-



PESQUISA QUALITATIVA COM TEXTO, IMAGEM E SOM 
... ' ..... '' .... ' ..... ' .... ' ................. ' ........... ' ......... . 

mero de palavras relevantes, empregado para analise posterior ra
ramente excedera o numero de 20, mesmo em grandes amostras. 
Do mesmo modo que com o teste da "curvatura" (scree test) na analise 
fatorial classica, 0 numero de palavras relevantes e determinado por 
certa curva significativa na distribuic;ao das palavras ordenada pela 
freqiH~ncia. Essa tecnica e razoavelmente segura no processo de se
parar palavras relevantes com sentido compartilhado dos termos 
idiossincraticos. 

Por mais radical que possa parecer o fa to de reduzir uma lista de 
1.000 palavras, ou mais, a uma lista de apenas pouco mais ou menos 
de 20, esse e urn passo necessaria se quisermos descobrir campos de 
co-ocorrencia de palavras. Quanto menos freqiiente uma palavra, 
menos provavel que urn numero razoavel de contingencias com ou
tras palavras possa ser observado na amostra. 

Como uma especie de salvaguarda, e geralmente aconselhavel 
incluir ate duas vezes mais palavras no conjunto de dados, do que o 
numero de palavras julgado relevante, de acordo com o teste da 
"curvatura" (scree test). Isto e, o pesquisador podera incluir palavras 
com ocorrencia menos freqiiente que o minima exigido. Embora 
esse surplus de palavras raramente seja incluido na analise subse
qiiente, podera muito bern suceder que algum resultado inesperado 
nos leve a examinar palavras adicionais, para esclarecer o senti do es
pedfico d~s classes de palavras. Especialmente ao se comparar as es
truturas semfmticas em diferentes amostras, essas palavras adicio
nais podem acabar tornando-se necessarias para garantir uma com
pleta sobreposic;ao entre listas de palavras de diferentes amostras. 

Deve-se notar que entre as palavras mais freqiientes havera sem
pre urn grande numero de verbos auxiliares, termos formais sem 
sentido, em geral curtos, repetidos por habito, e outras formas lin
giiisticas, que sao irrelevantes para a pesquisa. Estas palavras, e evi
dente, nao entrarao na lista de palavras relevantes a serem analisa
das e serao descartadas. 

Idealmente, os dados preparados constando de palavras, serao 
juntados ao arquivo que contem os dados quantitativos do estudo. 
Isso significa juntar o arquivo de dados quantitativos a urn arquivo 
que contem o mesmo numero de casos e n variaveis, onde n e o nu
mero de palavras relevantes e freqiientes mais as "palavras surplus", 
e cada uma das variaveis designa uma palavra. Esse arquivo sera 
uma matriz de indicadores, on de o numero 1, na co luna i, significa 
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que o respondente empregou a palavra i, e o numero 0 significa que 
ele/ela nao a empregou. Note-se que ambos os arquivos necessitam 
ser ordenados de acordo com urn criteria comum, antes de serem 
juntados. 0 espac;o nao nos permite aqui urn tratamento extensivo 
de como preparar o arquivo de dados (ver Wagner, 1997, para urn 
exemplo prcitico), mas e suficiente dizer que os procedimentos de 
"procurar-e-substituir", nos editores de texto, bern como certos pro
cedimentos no SPSS, permitem facilmente, com apenas alguns pas
sos, a conversao do arquivo de dados de palavras em urn arquivo de 
dados para o SPSS. 

Analise estatistica de listas de palavras com o emprego de 
pacotes estatisticos padronizados 

Uma vez construfda a matriz de indicadores e/oujuntada ao ar
quivo dos dados quantitativos, a analise estatfstica e simples. Sendo 
que as variaveis de palavras n representam dados de categorias, me
todos como analise de correspondencia (ANACOR no SPSS) sao os 
metodos para escolha. (Note-se que HOMALS nao e muito apropria
do para analisar matrizes de indicadores, porque esse programa ira 
processar as ocorrencias 0 bern como as ocorrencias 1 simultanea
mente, o que ira obscurecer consideravelmente os graficos resultan
tes). De maneira alternativa, o usa de escalas multidimensionais po
dera ser aplicado a uma matriz de correspondencia, descrevendo o 
padrao de co-ocorrencias entre palavras. 

A analise de correspondencia trabalha com matrizes de con·es
pondencia e ela compara perfis das linhas e colunas das categorias. 
Ela calcula as distancias do X quadrado dos perfis linha/coluna, a 
partir da media do perfillinha/coluna, e submete a matriz da dis tan
cia resultante a uma decomposic;ao de "valor pr6prio" 1 ("eigenva
lue"). Isto resulta em urn espac;o dimensional (n-1), onde n eo nu
mero de linhas ou colunas, dependendo de qual seja o menor. As li
nhas/colunas sao, entao, projetadas nesse espac;o, e aparecem tanto 
mais pr6ximas umas as outras, quanta maior for a semelhanc;a entre 
seus perfis (ver Greenacre, 1993). 

Este metoda estatfstico opera em matrizes simetricas e quadradas, 
palavra par palavra, representando as freqiiencias de co-ocorrencia 

1. "Eigenvalue"- "valor proprio"- cada urn de urn con junto de valores de urn pararnetro, para 
o qual urna equa<;ao diferencial tern solu<;ao nao-zero (urna "eigenfunction"), sob deterrnina
das condi<;oes. 
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de palavras, e em matrizes assimetricas, onde, por exemplo, as linhas 
sao categorias socioestatisticas, e as colunas sao palavras. No caso das 
matrizes palavra por palavra, do mesmo modo, as classes no espac;o 
resultante sao compostas de palavras que aparecem em contextos se
melhantes. No caso de matrizes assimetricas, as classes revelam o em
prego comum, ou distinto, de palavras pelos respondentes que per
tenc;am a diferentes categorias socioestatisticas. Devido ao fato de po
der ser aplicada a todo tipo de matrizes, a amilise de correspondencia 
e freqiientemente empregada para analisar dados verbais. 

Enquanto que a analise de correspondencia leva em considerac;ao 
as distancias entre perfis, o uso de escalas multidimensionais analisa 
apenas matrizes de correspondencia quadradas e simetricas, assu
mindo que tenham dados semelhantes. A matriz e, entao, submetida 
a decomposic;ao de "valor proprio" (veja nota 1 ), e urn espac;o n-di
mensional e construido, onde os objetos se apresentam tanto mais 
pr6ximos quanta mais freqi.ientemente eles aparecerem juntos nas 
respostas. Este metoda e em geral menos usado, mas merece ser leva
do em considerac;ao em determinados delineamentos de pesquisa. 

Analise estatistica de texto com linguagem natural usando 
ALCESTE 

Visao geral 

ALCESTE e uma tecnica computadorizada e tam bern uma meto
dologia para analise de texto. Foi desenvolvida por Max Reinert 
(1983; 1990; 1993; 1998) como uma tecnica para investigar a distri
buic;ao de vocabulario em urn texto escrito e em transcric;6es de texto 
oral. E tambem uma metodologia, porque o programa integra uma 
grande quantidade de metodos estatisticos sofisticados em urn todo 
organico que se ajusta perfeitamente ao seu objetivo de analise de 
discurso. Tornado em seu conjunto, o programa realiza uma com
plexa classificac;ao hierarquica descendente, combinando elementos 
de diferentes metodos estatisticos como segmentac;ao (Bertier & 
Bouroche, 197 5 ), classificac;ao hierarquica e dicotomizac;ao, basea
das em medias redprocas, ou analise de correspondencia (Benzecri, 
1981; Greenacre, 1993; Haiashi, 1950) e a teoria das "nuvens dina
micas" (Diday et al., 1982). 

Como todos os outros metodos destinados a analisar respostas a 
quest6es abertas, ALCESTE nao e uma tecnica para testar hip6teses 
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a priori, mas urn metoda para explorac;ao e descric;ao. Embora nao 
possa dar conta do sentido e contexto, como o fazem os metodos 
manuais de analise qualitativa, sua vantagem e que dentro de urn 
curto espac;o de tempo o pesquisador pode conseguir uma visao ge
ral do volumoso corpus de dados. 

As precondic;6es para bons resultados com ALCESTE sao as se
guintes. Primeiro, os dados do texto que vao ser analisados com 
ALCESTE devem mostrar certa coerencia. Esta e normalmente a si
tuac;ao quando informac;6es como respostas a uma pergunta aberta, 
entrevistas, narrativas orais, dados da mfdia, artigos ou capitulos de 
livro, enfocam urn t6pico especifico. Em segundo lugar, o texto deve 
ser suficientemente grande. 0 programa e util para dados de urn 
texto de no minima 10.000 palavras, ate documentos tao volumosos 
como 20 exemplares de Madame Bovary. 

Em ALCESTE, uma afirmac;ao e considerada uma expressao de 
urn ponto de vista, isto e, urn quadro de referencia, dita por urn nar
rador. Este referencial traz ordem e coerencia as coisas sobre as 
quais se esta falando. Quando se estuda urn texto produzido por di
ferentes indivfduos, 0 objetivo e compreender OS pontOS de vista que 
sao coletivamente partilhados por urn grupo social em urn determi
nado tempo. Quando se pensa sobre urn objeto, existem sempre di
ferentes e contrastantes pontos de vista. 0 pressuposto de ALCESTE 
e que pontos diferentes de referencia produzem diferentes manei
ras de falar, isto e, o uso de urn vocabulario espedfico e visto como 
uma fonte para detectar maneiras de pensar sobre urn objeto. 0 ob
jetivo de uma analise com ALCESTE, portanto, e distinguir classes 
de palavras que representam diferentes formas de discurso a respei
to do t6pico de interesse. 

A analise de ALCESTE 

Preparando os dados do texto: em primeiro lugar, o corpus dos tex
tos e preparado pelo analista. 0 texto de cada respondente, ou outra 
unidade de texto de linguagem natural, e caracterizado por seus as
pectos relevantes, como idade, sexo, profissao, etc. Em segundo lu
gar, as unidades de analise relevantes sao definidas. Na linguagem 
natural, uma afirmac;ao e uma unidade de sentido que liga urn con
teudo proposicional com a intenc;ao, a crenc;a, o desejo e a cosmovi
sao de urn sujeito. Ao contrario de uma unica palavra, a afirmac;ao e 
sobre urn objeto do ponto de vista do sujeito que fala ou que escreve. 
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E essa dupla dimensao do sujeito e do objeto que faz da afirma<_;ao 
uma unidade adequada para estudar o discurso que tern lugar entre 
individuos e dentro dos grupos. 

Falando de maneira geral, a defini<_;ao de uma afirma<_;ao pode 
ser sintatica, pragmatica, semantica ou cognitiva. Para evitar ambi
giiidades, as afirma<_;oes sao operacionalizadas como "unidades con
textuais" na nomenclatura de ALCESTE. 0 programa determina 
automaticamente as unidades contextuais ao considerar a pontua
c_;:ao, de urn lado, e o tamanho de uma afirma<_;ao (que pode ser deter
minado pelo usuario) com ate o maximo de 250 caracteres, por ou
tro lado. 

A fim de eliminar sinonimos (ver acima), diferentes formas da 
mesma palavra (par exemplo, plurais, conjuga<_;6es e sufixos) sao au
tomaticamente reduzidos a sua radical. Verbos irregulares sao iden
tificados e transformados ao indicativa. Tudo isso e conseguido atra
ves da ajuda de urn dicionario e resulta em uma matriz contendo as 
assim chamadas "formas reduzidas". Esse procedimento muitas ve
zes aumenta o numero de entradas 1 na matriz dos dados e torna o 
metoda estatisticamente mais poderoso. 

Urn outro ponto e que nem todas as palavras carregam informa
<_;ao relevante. Par exemplo, em urn texto a palavra "fame" e mais re
levante que o artigo "o". Com base, novamente, em urn dicionario, o 
corpus e subdividido em urn grupo de "palavras com fun<_;ao", tais 
como artigos, preposi<_;6es, conjun<_;6es, pronomes e verbos auxilia
res, e urn grupo de "palavras com conteudo", tais como substantivos, 
verbos, adjetivos e adverbios. E esse segundo grupo de palavras que 
contem o sentido do discurso e a analise final e baseada nessas pala
vras. As palavras com fun<_;ao sao excluidas da primeira analise, mas 
servem como informa<_;ao adicional. Deve-se notar, contudo, que 
ALCESTE tambem trabalha com textos em linguas para as quais nao 
existem dicionarios; nesse caso, nao sao criadas formas radicais, 
nem e identificada a fun<_;ao das palavras. 

A segmenta<_;ao em unidades contextuais e a identifica<_;ao de pa
lavras relevantes ao discurso, concluem os primeiros passos executa
dos par ALCESTE. 

Criando as matrizes de dados: o objetivo da metodologia de 
ALCESTE e investigar as semelhan<_;as e dessemelhan<_;as estatisticas 
das palavras a fim de identificar padr6es repetitivos de linguagem. 
Tecnicamente, tais padr6es sao representados par uma matriz de in-
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dicadores que relaciona palavras relevantes em colunas e unidades 
contextuais (isto e, a operacionaliza~ao das afirma~6es) em linhas. 
Lembremos que uma matriz de indicadores e uma tabela com 1 se 
determinada palavra esta presente, e com 0 se ela esta ausente, na 
respectiva afirma~ao. Normalmente essa e uma matriz bastante va
zia, contendo ate 98 por cento de zeros. 

A distribui~ao de entradas nessa matriz, hem como os resultados 
conseqiientes, dependem, com menor enfase, do tamanho das uni
dades contextuais empregadas no recorte do texto. A fim de reduzir 
a ambigiiidade de possiveis resultados e encontrar uma solu~ao que 
seja relativamente estavel, ALCESTE sempre calcula matrizes e so
lu~6es para duas unidades de tamanho urn pouco diferentes. Por 
exemplo, uma matriz pode estar baseada em unidades com urn ta
manho minimo de 10 palavras e a outra com 12. Seas duas classifica
~6es, resultantes das duas matrizes sao razoavelmente semelhantes, 
ALCESTE, ou o pesquisador, pode supor que os tamanhos de unida
de escolhidos sao adequados para o texto em questao. Se isso nao 
acontecer, os tamanhos das unidades podem ser mudados ate que se 
encontre uma solu~ao relativamente estavel. A modifica~ao experi
mental do tamanho das unidades de texto e urn tipo de teste empiri
co para a estabilidade do resultado. 

Procurando uma classificariio: o passo seguinte consiste na identifi
ca~ao de classes de palavras. 0 metodo e a analise de classifica~ao hie
rarquica descendente, que e adequado para matrizes de indicadores 
de grande escala, com poucas entradas. (Note-se que para a analise 
de classifica~ao hierarquica descendente n6s empregamos o termo 
"classe", em vez de "agrupamento" -"cluster"-, que e usado para a 
analise mais tradicional de agrupamento ascendente.) 

0 conjunto total de unidades contextuais na matriz de indicado
res inicial (unidades contextuais por palavras) constitui a primeira 
classe. 0 objetivo do proximo passo e conseguir uma divisao dessa 
classe em duas, que separem, da maneira mais nitida possivel, as 
classes resultantes, de tal modo que as duas classes contenham dife
rentes vocabularios e, no caso ideal, nao contenham nenhuma pala
vra sobreposta. Tecnicamente, isso consiste na decomposi~ao da ma
triz em duas classes atraves de urn escalonamento otimizado e inter
rompendo o con junto ordenado de palavras quando urn criterio, ba
seado em determinado valor do x quadrado, alcan~ar urn ponto ma
ximo. A Tabela 17.1 mostra urn exemplo idealizado de tal decompo-

-429-



PESQUISA QUALITATIVA COM TEXTO, IMAGEM E SOM 

sic;ao. Os dois subconjuntos resultantes, ou classes 2 e 3, sao separa
dos de maneira otimizada no sentido de terem o minimo de sobre
posic;ao possivel, em termos de palavras. Os numeros na Tabela (k2j, 
k3j) indicam a freqiH~ncia das unidades contextuais para cada classe 
con tendo uma palavra espedfica j. No nosso exemplo, a classe 2 
consiste de afirmac;oes contendo palavras como "alimento" e "fru
ta", enquanto que palavras como "cancer" e "cura" sao tipicamente 
da classe 3. E claro que raramente sera possivel separar afirmac;oes 
de tal modo que palavras que ocorram em uma classe nao ocorram 
em outra. Havera sempre algum vocabulario sobreposto, "omo a pa
lavra "digamos" no exemplo. 

T abe/a 17. 1 - Decomposic;ao da matriz original em duos classes 

Vocabul6rio especffico Vocabul6rio Vocabul6rio especffico da 
da classe 2 sobreposto classe 3 

ali men to fruta Digamos palavra i cura cancer 

Classe 2 45 12 20 k2i 0 0 k2 

Classe 3 0 0 21 k3j 33 20 k3 

45 12 41 kj 33 20 k 

Como se sabe, o procedimento com X quadrado consiste na com
parac;ao de uma distribuic;ao observada, com uma distribuic;ao espe
rada. Em termos mais tecnicos, o procedimento identifica, a partir 
de todas as separac;6es possiveis, as duas classes que maximizam o 
seguinte criteria de X quadrado: 

on de 

k2j = _Lkij;k2 = _Lk2j;kj =k2j +k3j 
iel2 iel1 

No presente caso, a distribuic;ao de palavras em cada uma das 
duas classes e comparada com a distribuic;ao media das palavras. Se 
existirem ali diferentes formas de discurso empregando vocabulario 
diferente, entao a distribuic;ao observada ira se desviar sistematica
mente de uma distribuic;ao onde as palavras sao independentes uma 
da outra. Neste contesto, o criteria de X quadrado e empregado nao 
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como urn teste, mas como uma medida da relac;ao existente entre 
palavras; esse procedimento procura separar da maneira mais nfti
da possfvel padr6es de co-ocorrencia entre as classes. Para determi
nar quando esse X quadrado maximo e alcanc;ado, ALCESTE em
prega outros procedimentos estatfsticos. 

0 metodo de classificac;ao hierarquica descendente e urn proce
dimento iterativo. Nos passos seguintes, a maior das classes 2 e 3 e 
decomposta a seguir, e assim por diante. 0 procedimento se inter
rompe se urn predeterminado numero de repeti~6es nao resulta em 
divis6es posteriores. 0 resultado final e uma hierarquia de classes 
(Figura 17.1). 

Closse 1 

Primeiro analise 

Closse 2 Closse 3 

Segundo analise T erceiro analise 

I I 
Closse 4 Closse 5 Closse 6 Classe 7 

Figura 1 7. 1 - Representar;iio esquemdtica de classificafiio hierdrquica 
descendente do ALCESTE . 

Descrevendo e interpretando as classes: o ALCESTE produz urn arqui
vo volumoso de resultados, oferecendo varias fontes para interpreta
c;ao. Descreveremos aqui as sec;6es mais importantes dos resultados. 
Como ilustrac;ao, tomamos urn estudo comparando diferentes textos 
e respostas de entrevistas sobre biotecnologia (Allum, 1998). 0 autor 
analisou, entre outras, a resposta de uma amostra inglesa a uma per
gunta aberta do levantamento Eurobarometer de 1996 ( 46.1): 

"Agora, gostaria de lhe perguntar o que vern a sua mente quan
do voce pensa sobre a moderna biotecnologia em urn sentido amplo, 
isto e, incluindo engenharia genetica." 

As 973 respostas foram transcritas literalmente e submetidas a 
analise de ALCESTE. 
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ALCESTE computa, para cada classe, uma lista de palavras que 
sao caracteristicas dessa classe. A forc;a da associac;ao entre cada pa
lavra e sua classe e expressa por urn valor do X quadrado, e todas as 
palavras que excedem determinado valor do X quadrado, sao lista
das. Quanta maior o valor, mais importante e a palavra para a cons
truc;ao estatistica da classe. Essas listas de palavras sao a fonte basica 
para interpretar as classes. 

Os dados do arquivo ALCESTE contem nao apenas palavras 
com conteudo, mas tambem palavras com func;ao e- se for solicitado 
- tambem atributos dos respondentes. Note-se que as palavras com 
func;ao e as variaveis de atributo nao entram na analise de classifica
c;ao, mas servem como variaveis ilustrativas para descric;ao da classe. 
Elas sao variaveis "passivas". 

A analise ALCESTE das respostas a pergunta aberta sobre bio
tecnologia da lugar uma resoluc;ao com seis classes. A Tabela 17.2 
lista as palavras mais tipicas para as classes ordenadas com base na 
forc;a de associac;ao. Urn olhar mais cuidadoso para a lista de pala
vras nos permite nomear cada classe. Classe D, por exemplo, com
preende urn discurso que relaciona a biotecnologia a reproduc;ao e a 
embriologia. Para cada classe, o arquivo resultante contem tambem 
urn numero de combinac;oes caracteristicas de palavras: 

*** classe n. 4 (maximo de 20 X quadrados) *** 
3 4 15 experimento+ proveta+ crianc;as 

2 4 6 experimento+ proveta+ 

2 3 6 inseminac;ao artificial 

2 4 2 eu suponho+ 

2 4 2 eu penso. 

2 4 2 ou nao 

2 4 2 sobre isso 

2 4 2 com animal+ 

2 4 2 uma crianc;a + 

2 4 2 tratamento de fertilidade + 

etc. 
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Esta lista mostra que as afirmac;6es na classe D contem muitas ve-
zes as palavras " experimento", "proveta" e "crianc;as" combinadas. 

Tabela 17.2- Exemplo de classes semonticas provenientes de uma amostra de 
pergunta aberta (Allum, 1998: 35). As palavras estiio ordenadas com base no forc;a 
da associac;iio. Um + no fim de uma palavra indica sua radical 

A B c D E F 

interferin- nao sei preocupac;ao reproduc;ao que cura alimento 
do com a nao doenc;a 
natureza especificada 

interfer+ escutar cnar artificial ccmcer cultivar 

confusao conhecer genetico crianc;as curar animal 

natureza compreender colocar insemina+ doenc;a alimento 

ao redor outra coisa abuso experimento melhorar fruto 

deixar nada cuidadoso proveta novo ouvido 

to mar real preocupac;ao gravidez descobrir fazenda 

jogar nao pode dizer esperma ajudar para baixo 

tentando ideia aprovar crianc;a+ desenvolver bacteria 

sentir seguro feijao morto droga plantac;ao 

curso significar criar especi+ tratamento melhora 

bom dizer fim mulher energ1a planta 

1r mente soja preocupac;ao medic+ to mates 

deixar opinioo eles fizeram clonagem medicine usar 

alterar risco uso 6rgao prevenir guarder 

mau isto e em- para porco pesquisa livrar 

acontecer coment6rio para selec;ao tecnolog+ qufmic+ 

olhar palavra conseguir human+ ajuda detector 

natural resposta dar manipul+ melhor f6cil+ 

Pergunta duro fazer material sem filhos ambient+ 

rae; a VIr pensar pista comunic+ erradicar 

etc. etc. etc. etc. etc. etc. 

Outra, e importante, chave para nomear e interpretar o discurso 
em cada classe, e o conjunto de afirmac;6es originais e prototfpicas as
sociado a ela. Essa lista e proporcionada por ALCESTE e nos permite 
determinar o contexto dentro do qual cada palavra e usada no texto 
original. 0 que segue sao as afirmac;6es mais exemplificadoras das 
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quais a classeD foi originada (note-se que o simbolo # assinala as pa
lavras relevantes para a classe, e $indica o fim de uma respost<~t): 

6 35 Cle selectionnee: D (chave selecionada: D) 

224 105 0293 #experimento #proveta #crian~as #artifici
al #insemina~ao #clonagem #transplantando #porcos 
#6rgaos em #humanos$ 

157 47 0400 vai de #clonando DNAe #experimento #pro
veta # humanos$ 

659 4 7 2028 #experimento #proveta #crian~as #trans
plantes$ 

80 42 0489 faz com que uma #mulher tenha uma crian~a 
ou uma #menina se ela quiser entao podera haver produ
~ao de #crian~as atraves de #experimentos de #proveta 
#cria~ao e uma bela porcaria ter belos pepinos que tern 
#perdido seu gosto$ 

679 39 2068 #experimento #proveta #crian~as problemas 
de mulheres na TV e #esperma e o pai da #crian~a$ 

7 50 36 2103 #experimento #proveta #crian~as confusao 
sobre isso #materiais nao se deveria$ 

0449 eles podem #manipular a quimica da #especie #hu
mana$ 

146 35 0407 #experimento #proveta #crian~as$ 

211 35 034 7 #experimento #proveta #crian~as$ 

319 35 0213 a mulher tendo uma #crian~a do #esperma de 
seu marido #morto$ 

769 35 2142 #experimento #proveta #crian~as$ 

592 29 2397 interromper uma #gravidez se o feto tern #do
en~a #sele~ao #insemina~ao #artificial$ 

Os resultados podem ser representados graficamente em urn es
pa~o de correspondencia. Para esse fim, uma matriz empregando ta
belas cruzadas de classes e palavras em sua forma reduzida (radicais) e 
submetida a uma analise de correspondencia. Ela apresenta uma re
presenta~ao espacial das rela~6es entre as classes, onde suas posi~6es 
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refletem sua relac;ao em termos de proximidade. Tres graficos sao 
construidos: o primeiro representa as relac;6es entre as palavras com 
conteudo, o segundo representa as palavras com func;ao, e o terceiro 
projeta as variaveis passivas, isto e, os atributos dos respondentes, no 
espac;o das palavras com conteudo e das classes de discurso. Os tres 
graficos podem ser sobrepostos e lidos em conjunto. 

Finalmente, os resultados devem ser interpretados. E aqui que 
en tram em jogo o pesquisador e seu conhecimento do campo, para 
dar uma interpretac;ao te6rica empiricamente justificada. No caso 
ideal, a interpretac;ao deveria fornecer o conteudo semantico a in
formac;ao puramente estrutural do espac;o discursivo produzido por 
ALCESTE, apoiando-se em outros metodos de analise de texto e 
analise de discurso. 

Do mesmo modo que na analise de ALCESTE, os dados de res
pasta apresentados aqui foram analisados de acordo com seu con
teudo e categorizados manualmente na maneira tradicional. Na Fi
gura 17 .2, as classes de ALCESTE e as categorias avaliativas conse
guidas atraves da analise de conteudo manual sao projetadas em urn 
espac;o de correspondencia. Como se pode perceber, as afirmac;6es 
que pertencem as classes "interferindo na natureza" e "preocupac;ao 
nao especificada", sao claramente categorizadas como negativas, e a 
classe "curando doenc;as", no p6lo oposto, e categorizada como po
sitiva. As categorias restantes de avaliac;ao "neutra", e "ambivalen
te", ficam no meio, e aparecem pr6ximas aquelas classes de AL
CESTE que nao puderam ser classificadas ou que contem respostas 
"nao sei". A alta correspondencia entre a analise de conteudo auto
matica e a tradicional, representa uma validac;ao mutua dos diferen
tes metodos. 

Problemas e exemplos 

Apesar de sua grande versatilidade, ALCESTE possui algumas 
limitac;6es. A principal e que s6 existem dicionarios para urn peque
no numero de linguas: atualmente as linguas contempladas sao o in
gles, frances, italiano, portugues e espanhol. Infelizmente, nem to
dos os dicionarios sao completos e algumas vezes eles nao conse
guem identificar OS plurais e outras formas. Linguas nao-romanas 
nao sao absolutamente contempladas. Porem, nao e tao diffcil cons
truir urn dicionario de palavras com func;ao para qualquer lingua 
(como fazer isso e explicado no manual). A exclusao de artigos, con
junc;6es e palavras semelhantes da analise, melhora substancialmen-
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te o resultado de ALCESTE. Outra possibilidade para lidar com o 
problema da falta de dicionarios e fazer manualmente alguma pre
parac_;ao do conteudo espedfico do texto. Analises preliminares nos 
permitem identificar palavras relevantes que podem ser reduzidas a 
sua forma radical com a ajuda das func_;6es procurar-e-substituir, 
como descritas acima. 

ALCESTE e muito complexo, mas apesar disso e relativamente 
transparente, uma vez que o usuario tenha identificado os locais 
para os parametros mais importantes. Em geral, a forma-padrao de 
analise produz resultados palpaveis, em aproximadamente 80 por 
cento dos casas. 

Ha uma quantidade de estudos que nos da uma ideia de como 
usar ALCESTE. Reinert ( 1993) analisou 212 pesadelos contados por 
adolescentes franceses. Comparando e contrastando o vocabulario 
distribuido por tres classes, Reinert identificou tres t6picos princi
pais nos pesadelos: separac.;ao, que se refere ao mundo social do so
nhador; ser preso e ameac_;ado por urn agressor, que se refere ao 
mundo perceptive! do sujeito; e cair e submergir, que se refere ao mun
do arcaico, proprioceptivo, do indivfduo. 

Noel-Jorand et al. (1995) aplicaram o metoda a narrac_;6es orais 
de 10 medicos que tinham realizado uma expedic_;ao cientifica ao 
Monte Sajama (6542mts de altitude). A analise de discurso foi reali
zada para auxiliar a compreensao da adaptac.;ao psicol6gica a ambi
entes em situac_;ao-limite. Os autores diferenciaram diversas formas 
de enfrentar o medo e a ansiedade. 

Lahlou (1996; 1998) aplicou ALCESTE separadamente, em en
trevistas, e em verbetes de uma enciclopedia referentes a comer e a 
atividades ligadas a comer. Ele foi capaz de mostrar que as classes que 
apareciam na analise das entrevistas - com excec_;ao de uma - eram 
virtualmente identicas as classes derivadas da enciclopedia. Do mes
mo modo, Beaudouin et al. (1993) analisaram respostas a uma per
gunta aberta: "Quale urn cafe da manha ideal?" A analise forneceu 
seis classes, que podem ser sintetizadas em urn nivel mais abstrato 
como duas categorias: o nome dos produtos associados com cafe da 
manha, e o contexto espacial, temporal e social do cafe da manha . 

Visao gera1 

Foi vista que respostas verbais abertas de questionarios podem 
ser analisadas "manualmente" usando procedimentos estatfsticos 

-437-



PESQUISA QUALITATIVA COM TEXTO, IMAGEM E SOM 

padronizados, bern como atraves de procedimentos totalmente au
tomatizados, que foram planejados especificamente para trabalhar 
com dados textuais. Alem de ALCESTE, ha urn antigo programa, 
SPAD.t (Sisteme Portable pour l'Analyse des Donnees Textuelles: 
Lebart et al., 1989; Lebart & Salem, 1988), que se coloca em algum 
lugar entre a analise manual e ALCESTE. Ele e tambem planejado 
especificamente para dados textuais, enos permite aplicar uma am
pia variedade de procedimentos estatfsticos, tais como diferentes 
vers6es da analise de correspondencia, ou analise de agrupamento. 
Ele nao emprega dicionarios e pode, por isso, ser usado em pratica
mente todas as lfnguas que empregam caracteres romanos. 0 pro
grama PROSPERO, que esta sendo desenvolvido na Universidade 
de Paris, vai ate mesmo urn passo alem das capacidades de 
ALCESTE: ele e planejado para dar conta das relac,;6es semanticas e 
gramaticais na lingua francesa. 

Analise automatica de texto e uma ferramenta poderosa que nos 
permite manejar corpora de textos cujo enorme tamanho esta alem 
do alcance de ate mesmo o mais corajoso analista qualitativo. Anali
sar quest6es abertas em questionarios e apenas urn pequeno exem
plo de tais tarefas, a maioria das quais ira implicar muitos dados da 
mfdia e de entrevistas. 

Passos praticos para fazer uma analise ALCESTE 

1. Dados adequados: textos que sao produzidos com ( ou sem) peque
na estruturac,;ao pelo pesquisador serao os mais apropriados para 
uma analise ALCESTE (por exemplo, respostas a uma questao 
aberta, entrevistas de narrativa, artigos de mfdia, etc.). 

2. 0 corpus de dados deve ser coerente e homogeneo, isto e, os tex
tos devem ser produzidos sob condic,;6es similares e enfocarem o 
mesmo t6pico. Urn mfnimo de 10.000 palavras deve ser organi
zado como urn arquivo ASCII com quebras de linha. 

3. PreparafiiO dos dados: sfmbolos como o asterisco (*), ou o sfmbolo 
do d6lar ($) possuem urn sentido especial em ALCESTE; por 
isso, devem ser substitufdos por outros caracteres. Ap6strofes e 
caracteres especfficos nao-universais, devem ser substitufdos por 
transliterac,;6es (por exemplo, a letra alema "a", deve ser substi
tuida por "ae". 
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4. Rotular unidades de texto com "variaveis passivas", os atributos 
do locutor ou as caracterfsticas do texto. 

5. Se ALCESTE nao possui dicionarios, urn dicionario deve ser cons
trufdo para excluir as palavras com fun~ao (artigos, preposi~6es). 
0 manual explica como fazer isso. Alguma prepara~ao dos dados 
pode ser feita manualmente (usando os recursos localizar-e-subs
tituir,ja acessfveis em programas de processamento de texto). 

6. Execufiio do programa: uma primeira analise ALCESTE pode ser 
feita usando parametros default provis6rios. U suarios mais expe
rientes podem mudar os parametros de acordo com as necessida
des da pesquisa. 

7. Para garantir resultados estaveis, ALCESTE computa duas classi
fica~6es, empregando diferentes extens6es de unidades de texto. 
Uma solu~ao aceitavel classifica ao menos 70% das unidades de 
texto. Classes estaveis podem ser aumentadas atraves da mani
pula~ao dos parametros ALCESTE. 

8. Exame dos resultados: 

a) As classes de palavras resultantes devem ser interpretadas. 0 
arquivo produzido par ALCESTE oferece auxflio para interpre
ta~ao: listas de palavras com vocabulario caracterfstico de uma 
classe, combina~6es freqiientes de palavras, texto completo das 
afirma~6es originais em uma classe. 

b) "Variaveis passivas" e palavras com fun~ao associadas a uma 
classe fornecem informa~ao adicional no contexto e na dinamica 
dos discursos. 

9. Integrar os diferentes resultados em uma interpreta~ao compre
ensiva. 

Nota 

Os autores se mosti-am reconhecidos e gratos pela permissao 
dada par Nicholas C. Allum de usar dados e resultados de Allum 
(1998) como urn exemplo ilustrativo do procedimento de ALCESTE. 
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18 
FALACIAS NA INTERPRETA<;AO DE DADOS 

HISTORICOS E SOCIAlS 

Robert W.D. Boyce 

Palavras-chave: falacia das posi<_;6es adversarias; falacia de evi
dencia relativizada; falacia da narrativa anacronica; falacia da au
tovalida<_;ao; falacia da evidencia desproporcional; falacia do fato 
oculto; falacia das causas necessarias e suficientes; falacia da causa 
mecanicista; falacia do reducionismo; falacia da falsa dicotomia; 
falacia da causa superflua. 

A hist6ria, como uma disciplina academica, sente-se desconfor
tavel ao sentar com as ciencias sociais. Tal realidade e claramente 
ilustrada pelo fato de que na Inglaterra a hist6ria economica e social 
recebe verbas do Conselho de Pesquisa Economica e Social, enquan
to que a hist6ria politica, intelectual e internacional ou diplomatica 
-que, por falta de urn termo melhor, poderia ser chamada de hist6-
ria tradicional - recebe verbas do Comite de Pesquisa em Artes e 
Humanidades. Divis6es funcionais desse tipo ocultam o fato de que 
a maioria do trabalho hist6rico transita por tais fronteiras ate certo 
ponto artificiais. Como, por exemplo, se poderiam categorizar ou
tras como Religion and the Decline of Magic: Studies in Popular Beliefi in 
Sixteenth- and Seventeenth-Century England, de Keith Thomas, ou The 
Making of the English Working Class, de E.P. Thompson, ou Death in 
Hamburg: Society and Politics in the Cholera Years 1830-1910, de Ri
chard Evans, tres excelentes trabalhos que contribuem para nossa 
compreensao da hist6ria intelectual e politica, bern como da hist6ria 
social? Em Iugar de duas ou tres categorias, nos ultimos 50 anos a 
disciplina academica da hist6ria foi sendo continuamente dividida e 
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subdividida, e compreende atualmente ao menos doze subdivis6es. 
Mas, correndo-se o risco de uma grosseira simplificac;;ao, pode-se di
zer que a divisao imposta pelos organismos de financiamento publi
co reflete uma diferenc;;a basica com respeito a metodologia que divi
de a profissao. Os que se dedicam a hist6ria economica e social, ou o 
que foi chamado, de maneiras diversas, de hist6ria cientlfica, quanti
tativa, cliometrica, ou simplesmente nova hist6ria, com raras exce
c;;6es associam-se deliberadamente com as ciencias sociais. Historia
dores do tipo tradicional, por outro lado, nao se sentem bern, quan
do nao se mostram hostis a ideia de que suas atividades sejam uma 
forma de ciencia e, de modo geral, preferem se ligar, por sua vez, as 
humanidades. Apesar disso, eles iriam negar peremptoriamente 
que tal pratica implique menor rigor no uso de provas, ou de testes 
de validade. Iriam dizer tambem que seu espectro de temas compre
ende a maioria das areas discutidas pelos seus colegas "cientificos" e 
ainda muito mais. Conforme Robert Fogel, vencedor do premio No
bel por seu trabalho pioneiro em cliometrica: 

Os historiadores cientificos procuram se concentrar nas coletividades 
de pessoas e de acontecimentos recorrentes, enquanto que os historia
dores tradicionais tendem a se concentrar em individuos particula
res e em acontecimentos especificos (Fogel & Elton, 1983: 42). 

Mas o historiador cientifico, ao menos o da linha de Fogel, que 
constr6i ou testa modelos empregando ferramentas matematicas e 
estatisticas, raramente se aventurou para alem da hist6ria economi
ca, social ou demografica, enquanto que os acontecimentos do histo
riador tradicional, incluem desenvolvimentos politicos, intelectuais 
e sociais, revoluc;;6es, guerras, migrac;;6es, partidos politicos, gover
nos, estados, costumes, crenc;;as e invenc;;6es, nascimentos de crian
c;;as, amor, casamento e morte, e seus indivfduos incluem os podero
sos e os pobres, os famosos e os infames, os criadores e os destruido
res e, no mais das vezes, grupos, em vez de indivfduos singulares. 0 
campo de trabalho do historiador tradicional e, por conseqiiente, 
excepcionalmente amplo. Na verdade, a unica restric;;ao que seria 
aceita, e que esse campo deveria possuir alguma significancia social. 
Sendo assim, poderiamos ser tentados a concluir que a hist6ria ( da
qui em diante significando a hist6ria tradicional, a nao ser que se 
diga expressamente que nao) e, na verdade, uma ciencia social ou 
ate mesmo, devido ao fato de percorrer todas as ciencias sociais, a 
disciplina qualitativa par excellence. 
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Fazendo hist6ria 

Antes de decidir onde se coloca a hist6ria em relac;ao as ciencias 
sociais e o que ela tern a oferecer a estudantes engajados ern pesqui
sa qualitativa, sera uti! descrever brevernente 0 que OS historiadores 
fazem quando fazem hist6ria. 

0 registro da hist6ria e tao velho quanta os pr6prios registros es
critos. Como uma disciplina academica, contudo, ela apareceu ape
nas no final do seculo dezoito, ou cornec;o do seculo dezenove, junto 
corn a secularizac;ao do pensamento e o surgimento das ciencias so
ciais modernas. Talvez se deveria dizer, em vez disso, das outras cien
cias sociais, pois poucos estudiosos, naquele tempo, pensararn em 
distinguir a hist6ria das outras disciplinas. 0 seculo dezenove foi a 
grande era da hist6ria, quando os historiadores se engajararn na 
promoc;ao do liberalismo ou, ern alguns casos, do antiliberalismo, na 
construc;ao de nac;6es autoconscientes e ern fornecer urn racional 
para novos ernpreendimentos na construc;ao de imperios transocea
nicos, e forarn recornpensados corn o estabelecimento de cadeiras de 
hist6ria dentro do sistema universitario. Os grandes historiadores 
nacionalistas- Treitschke na Alemanha, Michelet na Franc;a, Macau
lay na Ingalterra, Koskinen, autor da prirneira hist6ria importante 
da Finlandia, Palacky, o historiador da Boernia - decidirarn de
rnonstrar implicitamente, e ern alguns casas explicitarnente, que a 
hist6ria tinha fixado urn lugar especial para suas pr6prias nac;6es, 
cuja experiencia espedfica, ou carater, fundamentou as reivindica
c;6es de autogoverno, independencia ou status destacado no rnundo. 
Com respeito a isso, o projeto desses historiadores trouxe urna fei
c;ao distinta ao de Saint-Simon, Cornte, Hegel, Marx, Engels e Spen
cer, todos eles, fossem idealistas ou materialistas, se engajaram em 
forrnas de historicismo, que pressupunha que o con junto da existen
cia humana, passado, presente e futuro, era rnodelado por grandes 
forc;as irnpessoais que operavam corn fundamento em leis que pode
riam ser identificadas. Cada vez rnais, a hist6ria cientffica tarnbern 
propiciou trabalhos que, devido a seu comprometirnento corn fontes 
rnanuscritas, tornou-os rnassivos, pedantes e praticamente impene
traveis ao leitor comurn. 

Pelo fim do seculo dezenove, houve uma forte reac;ao contra essa 
forma de positivismo e contra o pressuposto de que o curso da hist6-
ria e deterrninado por leis identificaveis. Influenciados pelo traba
lho de fil6sofos como Friedrich Nietzsche, Henri Bergson, Benedet-
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to Croce e depois R.G. Collingwood, os historiadores passaram a in
sistir, sempre mais, na especificidade de sua atividade. 0 passado 
poderia ser compreendido nao por dedu~ao ou indu~ao 16gica, mas 
atraves de urn processo de empatia com respeito ao assunto. Sendo 
que os historiadores lidam com processos dinamicos, e nao com si
tua~6es estaticas, eles tern de fazer algo mais alem de observar acon
tecimentos pelo lado de fora. Eles tern de penetrar no espirito que 
informou ou guiou esses processos, "entrar para dentro" deles, urn 
processo comumente identificado pelo termo alemao Verstehen, para 
distingui-lo de Wissen, que significa, nesse caso, (mera) descri~ao fac
tual das aparencias externas. Mas os historiadores nao chegaram a 
urn consenso com respeito a algum desses enfoques nem no inicio 
do seculo vinte, nem nos dias de hoje. Embora seja provavelmente 
certo dizer que os historiadores, como grupo, se distinguem por sua 
relativa indiferen~a a quest6es metodol6gicas, uma intensa disputa 
continua entre epistem6logos e estudiosos do metodo hist6rico so
bre se a natureza de toda explica~ao hist6rica e essencialmente se
melhante a empregada nas ciencias sociais (ou naturais). 

0 cora~ao da disputa tern aver com o que passou a ser chamado 
de explica~6es, no campo da hist6ria, de leis gerais explanat6rias. 1 

Carl Hempel, Sir Karl Popper, Ernest Nagel, Maurice Mandelbaum 
e outros, argumentaram que o historiador, consciente ou inconsci
entemente, se compromete com o uso de leis, ou principios, ou re
gularidades estabelecidas, formuladas nas ciencias naturais e sociais 
(Gardiner, 1974). Embora ele possa querer explicar urn aconteci
mento especifico ou o comportamento de urn individuo singular, ou 
de urn grupo de individuos, o acontecimento ou comportamento 
tera de ser urn exemplo de urn fenomeno reconhecivel, ou de urn 
conjunto de fenomenos, governados por principios sociais e leis, se 
ele estiver engajado em uma pesquisa que tenha algum merito, so
cialmente falando. Nas palavras de Fogel: 

Os historiadores na verdade niio tem escolha em empregar, ou niio 
empregar, modelos comportamentais, pais todas as tentativas de 
explicar o comportamento hist6rico ... seja chamado de Ideen
geschichte, imaginar;iio hist6rica, ou modelagem comportamen
tal, implica determinado tipo de modelo. A escolha concreta i se 
esses modelos siio implicitos, vagos e internamente inconsistentes, 
como os seguidores da cliomitrica afirmam ser frequentemente o 

1. "Leis gerais explanat6rias" foi a tradU<;ao preferida para o conceito de "Covering Laws" de 
Hempel. 

-448-

Propo 
de de esp 
hist6rica. 
culdade: 

I 
t 
1 
i 

Popper,~ 
uma explicat 
dedu~ao. Hd 
procurar e~ 
mular as leis~ 
detalmodo-1 
cia empirica • 
gajadono~ 
~ao as leis rei 
explica~ao", 4 
iniciais exigid 
pecificas do a 
como sisteirulli 
educa~ao, em 
tes sejam eiDJI 
~6es de regul 
nem o histori 
munidade, Oti 

ou agir fora d 
des ou leis id 
Imagma que 
mente pela ai 
se do econom 
tario de algw: 



', IMAGEM E SOM 

IStoriadores passaram a in-
sua atividade. 0 passado 

;3-o ou indw;;ao 16gica, mas 
-espeito ao assunto. Sendo 
i dinamicos, e nao com si
ais alem de observar aeon
~ penetrar no espfrito que 
ar para dentro" deles, urn 
mo alemao Verstehen, para 
caso, (mera) descri<;ao fac
:niadores nao chegaram a 
5 enfoques nem no infcio 
nbora seja provavelmente 
tpo. se distinguem por sua 
:Xas. uma intensa disputa 
15 do metoda hist6rico so
fxica e essencialmente se
is (ou naturais). 

que passou a ser chamado 
leis gerais explanat6rias.l 
~1. ~Iaurice Mandelbaum 
.-. consciente ou inconsci
leis, ou prindpios, ou re
ciencias naturais e sociais 
rer explicar urn aconteci
um individuo singular, ou 
tento ou comportamento 
> reconhedvel, ou de urn 
nincfpios sociais e leis, se 
~ tenha algum merito, so-

• ~olha em empregar, ou niio 
ais, pois todas as tentativas de 
co ... seja chamado de Ideen
ou modelagem comportamen
rodelo. A escolha concreta e se 
; ~ internamente inconsistentes, 
afinnam ser freqiientemente o 

o conceito de "Covering Laws'' de 

18. FAl.ACIAS NA INTERPRETA<;:AO DE DADOS ... 

caso na pesquisa hist6rica tradicional, ou se os mode los siio explici
tos, com todos os pressupostos relevantes claramente colocados (Fo
gel & Elton, 1983: 25-6). 

Proponentes desse ponto de vista nao minimizaram a dificulda
de de especificar as leis gerais explanat6rias implfcitas na explica<;ao 
hist6rica. Popper, em The Open Society and its Enemies, admite a difi
culdade: 

Se n6s explicamos ... a primeira divisiio da Polonia em 1772 mos
trando que ela niio poderia possivelmente resistir ao poder somado 
da Ritssia, Pritssia e Austria, entiio n6s estamos tacitamente empre
gando alguma lei universal trivial, como: "Se dentre dais exercitos 
que estiio igualmente bem armadas e comandados, um possui uma 
tremenda superioridade em homens, entiio o outro nunca vencera." 
... T allei pode ser descrita como uma lei da sociologia do poder mili
tar; mas e sempre muito COmUm levantar Um problema Serio para OS 
estudantes de sociologia, ou despertar sua atenfiiO (1945: 264). 

Popper, contudo, nao pode ver outro fundamento para aceitar 
uma explica<;ao hist6rica, que nao fosse urn exerdcio informal de 
dedu<;ao. Hempel, do mesmo modo, aceita que o historiador, ao 
procurar explicar acontecimentos complexos, raramente pode for
mular as leis em questao "com suficiente precisao e ao mesmo tempo 
de tal modo que elas estejam de acordo com toda a relevante eviden
cia empirica acessivel". Do mesmo modo que o cientista natural en
gajado no trabalho de campo, o historiador apenas aponta em dire
<;ao as leis relevantes ou, como Hempel diria, tra<;a urn "esbo<;o de 
explica<;ao", que compreende uma indica<;ao das leis e as condi<;6es 
iniciais exigidas, depois se dedica a elabora<;ao das circunstincias es
pedficas do acontecimento particular. Mas, desde que conceitos tais 
como sistemas de cren<;as, ideologias polfticas, revolu<;ao, genoddio, 
educa<;ao, emprego, especula<;ao, prosperidade e outros semelhan
tes sejam empregados, o historiador se torna dependente de abstra
<;6es de regularidade potencialmente definivel. De qualquer modo, 
nem o historiador, nem seu assunto, seja ele urn individuo, uma co
munidade, ou toda uma classe de pessoas podem existir, ou pensar, 
ou agir fora da sociedade e, consequentemente, fora das regularida
des ou leis identificadas pelos cientistas sociais. 0 historiador que 
imagina que ele pode compreender seu comportamento simples
mente pela aplica<;ao do senso co mum esta, para emprestar uma fra
se do economistaJ.M. Keynes, quase certo de ser o escravo involun
tario de alguma teoria social ultrapassada. 
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Poucos historiadores que trabalham com temas tradicionais, dis
cordariam totalmente da ultima afirma<_;ao, pois muitos deles iriam, 
de imediato, reconhecer sua divida para com as ciencias sociais. A 
maioria, contudo, se nao todos, iria quase que com certeza rejeitar a 
premissa principal do argumento de que sua tarefa e essencialmente 
a de identificar leis gerais explanat6rias- ou a de aplica-las, atraves 
de qualifica<_;6es adequadas, a acontecimentos espedficos. Esse dis
tanciamento da teoria das leis gerais explanat6rias e devido, em par
te, mas apenas em parte, a uma relutancia dos historiadores a serem 
considerados como os soldados de infantaria, ou como os trabalha
dores do campo, coletando dados e compilando exemplos para que 
outros possam construir sobre eles suas generaliza<_;6es. Tal relutan
cia e, em parte, devida, como colocam William Dray & Sir Isaiah 
Berlin (Gardiner, 1974: 87-8, 161-86), a convic<_;ao do historiador de 
que o conceito de ator hist6rico como agente, e por isso da incom
pletude da propria historia, e incompativel com OS pressupostos de
terministas das ciencias sociais. Mas ela tambem provem da convic
<_;ao do historiador de que sua explica<_;ao dos acontecimentos em
prega, de maneira espedfica, uma metodologia diferente. Como co
loca Dray, a referencia a teoria das leis gerais explanat6rias, como 
uma descri<;ao de sua atividade profissional, e estranha a seu "uni
verso de discurso" (Gardiner, 1974: 87). Mesmo quando seu assunto 
e, primariamente, algo fisico, como uma casa rural, urn esporte, urn 
exercito ou uma epidemia; uma coisa abstrata, como urn sistema de 
cren<_;as, uma ideologia, urn ritual de casamento ou a representa<_;ao 
simb6lica da guerra; ou urn acontecimento espedfico como uma 
guerra, uma conferencia de paz ou uma elei<;ao; a questao que re
quer explica<_;ao e a 16gica de urn empreendimento humano espedfi
co, levado a cabo por urn individuo ou urn grupo de individuos. As 
descobertas das ciencias sociais podem ser uteis para apontar linhas 
de investiga<;ao potencialmente fecundas, mas elas nao podem ser 
urn substituto da prova, que deriva apenas do registro hist6rico. 0 
desafio do historiador nao e aplicar, ou testar teorias sociais, mas de
terminar "que series de inten<_;6es interligadas, decis6es, e a<_;6es ... 
em conexao com que series de situa<_;6es e acidentes" podem expli
car o comportamento de seu sujeito, ou o fenomeno em questao 
(Hexter, 1971: 33 ). Ele faz isso descrevendo o mundo de seu sujeito, 
retratando-o por todos os lados e, por assim dizer, a partir de den
tro. Herbert Butterfield, por muitos anos professor de Hist6ria Mo
derna em Cambridge, coloca assim essa questao: 
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18. FAlACIAS NA INTERPRETA<;AO DE DAD OS ... 

Nossa rnaneira tradicional de fazer hist6ria ... recusou satisfazer-se 
com qualquer atitude meramente causal, ou reservada, com respei
to a personalidades do passado. Ela niio os tratou como meras coi
sas, ou apenas avaliou trar;os de las como os trataria um cientista; 
e ela niio se contentou com meramente falar de las como um obser
vador externo faria. Ela insiste que a historia niio pode ser conta
da corretamente a niio ser que nos vejamos as personalidades a 
partir de dentro, que sintamos com elas como um ator pode sentir 
o papel que ele desempenha - pensando novamente seus pensa
mentos e colocando-nos na posir;iio niio do observador, mas do 
agente da ar;iio. Se alguem disser que isso e impassive!- como de 
Jato o e - isso niio apenas permanece ainda como algo a que se 
deve aspirar, mas de qualquer modo o historiador deve colocar-se 
no Lugar do personagem historico, deve sentir suas dificuldades, 
deve pensar como se fosse essa pessoa. Sem essa arte, niio e apenas 
impassive! contar a historica corretamente, mas e impossivel inter
pretar os proprios documentos dos quais a reconstrur;iio depende ... 
Nos podemos ate dizer que isso e parte da ciencia da hist6ria, pais 
isso produz resultados comunicaveis - a percepr;iio de um historia
dor pode ser ratificada par estudiosos em geral, que colocam em cir
cular;iio, desse modo, a interpretar;iio que e produzida ( citado de 
Dray, 1957: 119-20). 

0 ultimo ponto e urn ponto importante. Alguns epistemologos 
desenvolveram uma teoria sobre o historiador, que se baseia apenas 
em uma teoria de verdade de "correspondencia" ou de "coerencia", 
pela qual o historiador nada mais faz do que perguntar se o compor
tamento de seu sujeito, ou do acontecimento em questao, "tern sen
tido" para ele, ou se e consistente com sua propria experiencia (Gar
diner, 1974: 155). Na verdade, a questao que o historiador coloca 
nao e se isso faz sentido a ele, mas se isso faz sentido dentro da expe
riencia de seu sujeito, ou dentro das outras circunstancias do tempo, 
desde que elas possam ser conhecidas. Para responder a isso, re
quer-se que o historiador explique o sistema de ideias que governa o 
comportamento de seu sujeito, que pode ser- e quase certamente e 
- substancialmente diferente do seu proprio. Como o historiador 
vai, precisamente, lidar com isso, pode ser ilustrado com urn exem
plo: as rela<;;6es Oriente-Ocidente, imediatamente apos ~ morte de 
Stalin, em mar<;;o de 1953, quando os sucessores de Stalm mostra
ram seu desejo de abertura politica e do fim da Guerra Fria. 

N esse caso, o historiador que esta interessado em conhecer par
que o Ocidente nao aproveitou as iniciativas sovieticas, ou porque 
nao sinalizou para o fim da Guerra Fria, dirigiria, sem duvida, sua 
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aten<_;ao para os Hderes dos principais poderes ocidentais que tive
ram a oportunidade de responder as indica<_;6es sovieticas. 0 historia
dor iria perceber que os Hderes, mesmo os dos paises mais podero
sos, nao sao totalmente livres. Suas a<_;6es sao condicionadas tanto 
por fatores externos, tais como compromissos de alian<_;as, leis cons
titucionais e estruturas polfticas, como por fatores internos, tais 
como cren<_;as involuntarias, convic<_;6es ou medos. Que liberdade de 
a<_;ao eles possuem, e uma questao de verifica<_;ao empirica atraves do 
recurso a evidencias orais ou escritas. 0 historiador faz isso atraves 
do exerdcio de "colocar-se dentro" do mundo de seus sujeitos, nesse 
caso o Presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, seu Se
cretario de Estado,John Foster Dulles, e outros chefes de estado oci
dentais. Direta ou indiretamente, ele estabelece, entao, as avalia<_;6es 
mentais que eles poderiam ter ao responder as sinaliza<_;6es sovieti
cas. 0 historiador emprega comumente empatia, proje<;ao, percep
<_;ao, intui<_;ao e assim por diante, no exerdcio da explica<_;ao de suas 
a<_;6es. Mas ele combina isso com urn processo indutivo, empirico, de 
constru<_;ao e modifica<_;ao de sua explica<_;ao a luz da evidencia acessi
vel. Para colocar-se dentro da mente de Foster Dulles, ele nao deve 
simplesmente perguntar "Que teria feito eu, se fosse chamado ajul
gar as inten<_;6es da Uniao Sovietica nos meados da decada de 1950?" 
Ele se dedicaria a uma leitura cuidadosa dos relat6rios confidenciais 
das miss6es diplomaticas e das fontes de inteligencia dos Estados 
Unidos que teriam passado pela mesa de Dulles por esse tempo, e 
tentaria saber se Dulles realmente os leu, e tenha ficado impressio
nado por eles. Ele lera os telegramas de Dulles aos enviados estran
geiros, suas falas publicas, seus memorandos ao Presidente Eisenho
wer e, se possivel, seus diarios particulares, a fim de avaliar como ele 
imaginava suas a<_;6es. Sendo que essa e uma hist6ria contempora
nea, ele poderia examinar os registros da midia; e mesmo hoje ele 
poderia fazer entrevistas com testemunhas. Iria considerar a possi
vel influencia, sobre as avalia<_;6es de Dulles, que representou o am
biente intensamente religioso em que ele cresceu, sua educa<_;ao, sua 
forma<_;ao em direito, sua idade, sua saude. Consideraria como Dul
les reagiu em situa<_;6es anteriores, que tivessem alguma semelhan<_;a 
com a situa<_;ao em questao. J ogaria sua rede mais longe, para exami
nar as narrativas de observadores estrangeiros da cena Oriente-Oci
dente. E colocaria isso ao lado de estudos semelhantes do comporta
mento de outros chefes de estado implicados. 0 historiador nao dei
xara simplesmente sua imagina<_;ao correr solta mas, como Colling
wood e Butterfield sugerem, tentara limpar sua mente de seus pre-

-452-

conceib 
de seu! 
sobre <Ill 

nal eo 
ele soul: 
sistente 
de seu!l 
plicac;it 
luz, eat 
as estin: 
perany; 
exame• 

On 
comas. 
ve legal 
umaac_; 
atraves 
que em 
to. Eml 
constru 
e metoc 
implica 
fontes.: 
sendo q 
lado, se 

Fahicia: 

Sec 
comoo 
problen 
eles con 
de expli 
abarcar 
interpn: 
qmsa cr 
sao, n01 
mas no 
mentos 
Sendo q 



0, IMAGEM E SOM 

xxleres ocidentais que tive
ca~6es sovieticas. 0 historia-
1 os dos pafses rnais podero
·-es sao condicionadas tanto 
nis.sos de alianc;;as, leis cons
• por fatores internos, tais 
JU medos. Que liberdade de 
ifica¢o ernpfrica atraves do 
1 historiador faz isso atraves 
undo de seus sujeitos, nesse 
~ight Eisenhower, seu Se
outros chefes de estado oci
lbelece, entao, as avaliac;;6es 
rtder as sinalizac;;6es sovieti
empatia, projec;;ao, percep
rricio da explicac;;ao de suas 
::esso indutivo, ernpfrico, de 
;ilo a luz da evidencia acessf
Foster Dulles, ele nao deve 
• eu. se fosse charnado ajul
te:ados da decada de 1950?" 
dos relat6rios confidenciais 
le inteligencia dos Estados 
le Dulles por esse tempo, e 
1,. e tenha ficado irnpressio
Dulles aos enviados estran
dos ao Presidente Eisenho
s., a fim de avaliar como ele 
uma hist6ria conternpora
la mfdia; e rnesrno hoje ele 
laS. Iria considerar a possf
les, que representou o am
: cresceu, sua educac;;ao, sua 
le. Consideraria como Dul
ressern algurna sernelhanc;;a 
de rnais lange, para exarni
ieiros da cena Oriente-Oci
sernelhantes do cornporta
dos. 0 historiador nao dei
r salta mas, como Colling
>ar sua mente de seus pre-

18. FAl.ACIAS NA INTERPRETAc;AO DE DADOS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

conceitos pessoais, a firn de captar o ponto de vista e os sentirnentos 
de seu sujeito. Desse modo, ele constr6i urn quadro das influencias 
sabre as estirnativas de seu sujeito: o pessoal e o privado, o ernocio
nal e o religioso, o politico, o oficial, o internacional. Quanta rnais 
e.le souber sabre seu sujeito e sabre seu rnundo pessoal, tanto rnais con
sistente se tornara a evidencia de sua descric;;ao sabre as avaliac;;6es 
de seu sujeito. E ernbora isso nao possajarnais ser rnais que urna ex
plicac;;ao tentativa, provis6ria, pais novas fatos podern sernpre vir a 
luz, e ate rnesrno fatores totalrnente novas que terao influencia sabre 
as estirnativas possarn ser identificados, o historiador pode ter a es
peranc;;a de produzir urna narrativa que seja plausfvel e aberta ao 
exarne e a refutac;;ao. 

0 tra?~lho do historiador, pais, tern urna estreita sernelhanc;;a 
corn as at1v1dades de urn rnagistrado que investiga, ou de urn deteti
ve legal, cttia tarefa e tarnbern explicar rnotivos, raz6es ou causas de 
urna ac;;ao hurnana espedfica, e que e, igualrnente, levada a efeito 
atraves da construc;;ao de urn quadro detalhado das circunstancias 
que envolvern o indivfduo, ou o grupo, irnplicados no acontecirnen
to. Ern~ora esse ~etodo nao se fundarnente ern leis, nern procure 
constru1r novas le1s, ele depende de criterios rigorosos de evidencia 
e rnetodos l6gicos de interpretac;;ao. Ele e pragrnatico e indutivo; ele 
irnplica o teste de hip6teses e o registro explfcito e cuidadoso das 
fontes. De tempos ern tempos, ele e ate rnesrno rnuito bern escrito. E 
sendo que possui todas essas caracterfsticas, ele rnerece urn lugar ao 
lado, se nao dentro, das ciencias sociais. 

Fahicias do historiador 

Se o que foi dito acirna apresenta urn quadro identificavel de 
como o historiador norrnalrnente trabalha, ele tarnbern aponta para 
problemas peculiares que confrontarn os historiadores. Pais ernbora 
eles cornurnente !idem corn acontecirnentos espedficos, o exercicio 
de explicar rnotivos hurnanos ou cornportarnento, provavelrnente vai 
~barcar urn espectro extrernarnente arnplo de evidencia e possfveis 
mt:rpr~tac;;6es: Por conseguinte, rnesrno quando seus t6picos de pes
qmsa cnarn a 1rnpressao de urn detalhisrno estreito, os historiadores 
sao, norrna~rnente, generalistas. Esse fato os confronta corn proble
mas no delmearnento das perguntas, na construc;;ao l6gica de argu
rnentos e no tratarnento de urna arnpla garna de evidencia qualitativa. 
Sendo que todos os cientistas sociais estao propensos aos rnesrnos er-
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ros, a continuidade deste capitulo sera dedicada a discussao de alguns 
dos mais not6rios. Varios foram tirados do livro Historians' Fallacies: 
Towards a Logic of Historical Thought ( 1971 ), de David Hackett Fischer, 
que eu recomendo a todos que buscam uma discussao mais longa dos 
problemas metodol6gicos que confrontam os historiadores. Outros, 
juntamente com as varias ilustra~oes, se baseiam principalmente em 
minha experiencia de historiador internacional. 

A Jalacia da falsa dicotomia 

N a primeira se~ao de seu livro sabre falacias no delineamento da 
pergunta, Fischer identifica 11 erros de procedimento sendo, talvez, 
o mais comum o que ele chama de falacia das falsas questoes dicoto
micas, ou o que se poderia chamar mais diretamente de falacia da 
supressao da dimensao central de urn fato. Exemplos aparecem fre
qiientemente na imprensa diaria, em termos mais ou menos assim: 
"Swampy, her6i ou bandido?", ou "0 Relat6rio Scott: acusa~ao con
denat6ria ou apologia?" Os historiadores parecem propensos, tam
bern, a essa falacia, enos Estados Unidos, duzias de historiadores al
tamente respeitados suplementaram sua renda editando textos para 
alunos com tftulos como: A Mente Medieval- Fe ou Razao?; ou:Jean 
Monnet- Genio ou Manipulador? 

0 problema com todas esses proposi~oes e, certamente, que elas 
sugerem uma dicotomia entre dais termos que nao sao, na verdade, 
nem mutuamente exclusivos, nem coletivamente exaustivos. 0 Re
lat6rio Scott da Casa dos Comuns da Inglaterra, sabre a exporta~ao 
de equipamento de defesa, foi provavelmente tanto uma acusa~ao, 
como urn a apologia, ambos ... e ... e mais. Do mesmo modo Jean 
Monnet, urn genio e sintetizador, manipulador e idealista, tecnico e 
politico, e muito interessante ser reduzido a urn ou dais r6tulos de 
qualquer tipo. Por conseguinte, a propria pergunta inevitavelmente 
distorce a resposta dada. Isto e provavelmente bastante 6bvio, mas e 
surpreendente constatar quantas vezes estudiosos profissionais 
caem nesse erro. 

A falacia das posifoes adversarias 

A falacia das posi~oes adversarias traz alguma semelhan~a com a 
falacia da falsa dicotomia, mas reflete uma decisao consciente no 
procedimento: o pressuposto de que se chegara mais rapidamente a 
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18. FAlACIAS NA INTERPRETA<;AO DE DADOS ... 

verdade se cada historiador ado tar uma posic;ao oposta. Essa estrate
gia co mum pode ser vista de modo particularmente claro na hist6ria 
da Guerra Fria. A maioria dos livros dos historiadores academicos 
ocidentais, do final da decada de 1940 e da decada de 1950, traba
lhava com o pressuposto de que os poderes ocidentais eram inocen
tes com respeito a todas as intenc;6es agressivas e culpados, no maxi
mo, por se equivocarem, enquanto que a Uniao Sovietica procurava 
constante e agressivamente estender sua dominac;ao territorial. Eles 
foram sucedidos pelos assim chamados historiadores revisionistas, 
na sua maioria estudiosos dos EUA que, influenciados pela Guerra 
do Vietna e pelos conflitos no hemisferio ocidental, afirmaram o 
ponto de vista oposto, de que os Estados Unidos eram urn poder im
perialista e que a Guerra Fria deveria ser explicada quase que exclu
sivamente pelos esforc;os dos EUA em conseguir uma hegemonia 
global. Deve-se dizer, contudo, que e muito provavel que nenhuma 
das posic;6es possa ser correta. A falacia dos historiadores e pressupor 
que uma ou outra das posic;6es e verdadeira, sem se deter e exami
nar se de fato e ou nao. 

A faldcia da causa superflua 

Fischer discute uma porc;ao de falacias de causalidade, mas a 
mais comum discutida por ele pode ser chamada de falacia da causa 
superflua. Aqui o erro esta em explicar urn acontecimento referin
do-se ao motivo de urn ou outro agente que se pode demonstrar ter 
existido, mas que tern pouca ou nenhuma influencia concreta sobre 
o resultado. Urn exemplo particularmente u.til e a explicac;ao ofere
cida por diversos historiadores dos Estados Unidos sobre a decisao 
do governo brit~mico de retornar ao padrao ouro em 1925. Estes his
toriadores foram capazes de demonstrar que os banqueiros centrais 
americanos queriam decididamente que a Inglaterra retornasse ao 
padrao ouro e encor~aram as autoridades britanicas a assim proce
der. Foram tambem capazes de demonstrar que o retorno ingles pro
vavelmente beneficiou os Estados Unidos e prejudicou concreta
mente a economia inglesa. Concluiram, por isso, que a Inglaterra 
retornou ao padrao ouro porque foi pressionada ou induzida a pro
ceder assim pelos EUA. 0 que eles nao conseguiram fazer, contudo, 
foi examinar detalhadamente as estimativas das autoridades britani
cas. Se eles tivessem feito isso, teriam descoberto que as autoridades 
britanicas tinham suas pr6prias raz6es para querer retornar ao pa
drao ouro, e que a pressao americana nao estava absolutamente pre-
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sente em seus pianos (ver, por exemplo, Costigliola, 1977). Por con
seguinte, ela foi uma causa totalmente superflua. 

A Jaldcia das causas necessdrias e suficientes 

Os historiadores que se sentem mal com a ideia de serem meros 
contadores de hist6rias e estao ansiosos em instilar rigor em seu tra
balho, freqi.ientemente segmentam suas explica<;6es dos aconteci
mentos em fatores discretos, ou as rotulam como causas necessarias 
e suficientes, ou algumas vezes como causas subjacentes e imediatas; 
e eles normalmente descrevem seu trabalho como analitico e nao co
mo (meramente) narrativo (ver Hexter, 1971: 110-18; Elton, 1970: 
121-24). A pratica e particularmente comum em textos escolares, 
onde o objetivo e parcialmente mostrar que grandes acontecimen
tos, tais como a Revolu<;ao Francesa, ou a I e a II Guerras Mundiais, 
tinham origens complexas, envolvendo a economia, cultura, tecno
logia, democracia, clima e assim por diante. 0 fim e louvavel, mas os 
resultados nunca sao convincentes, porque o enfoque e inerente
mente falho. Em primeiro lugar, iremos descobrir que muitos dos 
fatores estavam presentes antes que o acontecimento ocorresse e por 
isso em nada influiram para explicar por que o evento especifico se 
deu naquela ocasiao. Em segundo lugar, o pressuposto, implicito ou 
explicito, e que os fatores podem ser quantificados, de tal modo que 
expliquem o acontecimento. Mas o resultado e inevitavelmente urn 
argumento circular: que o acontecimento A sucedeu porque os fato
res X, Y e Z cresceram em tamanho ou intensidade, ate o ponto que 
A acontecesse. 0 acrescimo de urn refinamento como, por exemplo, 
a introdu<;ao de causas subjacentes e imediatas, nao resolve o pro
blema. Pois ele omite aquela coisa necessaria para a explica<_;ao his
t6rica, isto e, a descri<;ao de como essas causas, ou fatores, afetaram o 
comportamento dos sujeitos, seus padr6es de pensamento ou cren
<;as, suas avalia<;6es e suas a<;6es durante o periodo do acontecimento 
em questao. Conseqi.ientemente, de urn modo ou outro, o historia
dor deve contar a hist6ria (engajar-se na narrativa) a fim de demons
trar a coerencia de sua analise. Querer fazer diferente, e cometer a 
falacia das causas necessarias e suficientes. 

A faldcia da narrativa anacronica 

0 que Fischer chama de falacia do presentismo, e uma falacia ao 
menos tao comum como a anterior, porem mais conhecida. Poderia-
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mos chama-la tambem de falacia da narrativa anacronica, pois o 
erro e ler o passado como se ele nao fosse mais do que urn palco para 
o presente. No contexto britanico, o exemplo mais not6rio e a inter
pretac;ao Whig da hist6ria, que seria como se toda a hist6ria politica 
da Inglaterra fosse pouco mais que a hist6ria dos Whigs, ou liberais, 
lutando para erradicar a tirania da autoridade arbitraria e da tradi
c;ao. A inferencia- uma inferencia falsa- e a de que todos OS agentes 
partilham dos mesmos motivos e trabalham para os mesmos fins; e 
que todos os acontecimentos devem ser examinados apenas enquan
to contribuem para a construc;ao dessa hist6ria. Nos ultimos anos 
podemos discernir semelhante tendencia entre os historiadores 
britanicos internacionais em suas explicac;6es do periodo de entre 
guerras. Esse e urn periodo extraordinariamente importante na 
hist6ria inglesa, que termina como fracasso da conciliac;ao, a irrup
c;ao da II Guerra Mundial, a quase extinc;ao da democracia e da li
berdade na Europa, o Holocausto, o deslocamento ou o desmante
lamento dos grandes imperios coloniais e com o comec;o nos 50 
anos da Guerra Fria. Por essa razao, os historiadores em geral exa
minam o periodo de entre guerras em busca das origens desses 
acontecimentos calamitosos. Nao ha nada de errado nisso, mas o 
quadro en tao criado e urn quadro em que os lfderes politicos da In
glaterra, Franc;a e outros paises estavam quase que completamente 
preocupados com a aproximac;ao da guerra. Isso pode muito bern 
ter sido verdade para Hitler, mas nao era provavelmente o caso da 
maioria dos lideres dos poderes democraticos. Uma vez comec;ada 
a crise economica mundial em 1929, e tendo a produc;ao caido 
bruscamente, o desemprego subido e o proprio sistema capitalista 
parecendo estar a beira do colapso, sua principal preocupac;ao era 
quase que certamente a economia domestica e os ataques dos opo
sitores politicos domesticos; e isso provavelmente continuou assim 
ate pelo menos 1938. Somente entao a ameac;a da guerra ocupou o 
centro de suas agendas, e mesmo entao nao durante todo o tempo. 
Por conseguinte, como nesse caso, os historiadores podem distor
cer o passado ao tomar urn resultado espedfico na hist6ria e desves
ti-lo de tudo o que aconteceu, com excec;ao dos antecedentes diretos 
do evento em questao. A menos que se apresente uma explicac;ao 
adequada para tal seletividade, ela distorce tanto o contexto como 
os motivos e o historiador e, entao, culpado daquilo que n6s pode
mos chamar de falacia da narrativa anacronica. 
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A faldcia reducionista 

Ainda dentro das falacias de causalidade, chegamos a falacia re
ducionista. Como observa Fischer, OS historiadores sao obrigados a 
dizer verdades seletivas e com isso seus modelos causais podem ser 
reducionistas em determinado sentido, mas alguns modelos causais 
sao mais reducionistas que outros. Quando urn modelo causal e re
ducionista a tal grau, ou de tal modo, que a diston_;ao resultante e 
disfuncional para a resolw_;ao do problema causal em questao, pode
mos entao dizer que o historiador e culpado da falacia reducionista. 
u rna forma co mum des sa falacia e identificar urn unico elemento na 
explica<_;ao apresentada e reivindicar, sem nenhuma razao necessa
ria, que ele e a chave de toda a "hist6ria". A.J.P. Taylor foi urn mes
tre nessa forma de falacia reducionista: ele gostava de identificar o 
fato mais trivial, ou qualquer outro fator, como merecedor de espe
cial men<_;ao, provavelmente apenas para provocar seus leitores ou 
ouvintes. Urn dos exemplos mais marcantes, nos anos recentes, foi 
fornecido por Jacques Parizeau, Hder do partido separatista de Que
bec, Primeiro-Ministro de Quebec e, merece ser acrescentado, anti
go professor de economia da Universidade de Montreal. Depois de 
saber que o segundo referendum para a soberania para Quebec tinha 
sido derrotado por apenas urn ponto percentual, em outubro de 
1995, Parizeau responsabilizou publicamente pelo resultado as mi
norias etnicas de Quebec e as grandes firmas. Em certo sentido ele 
estava certo: os grupos minoritarios e os diretores de algumas gran
des firmas de Quebec (tanto de fala inglesa, como de fala francesa) 
quase que com certeza votaram decididamente contra a soberania 
ou independencia. Mas juntos eles chegavam apenas a escassos 1 0 
por cento da popula<_;ao da provfncia. De igual importancia, em ter
mos eleitorais, foi a rejei<_;ao da op<_;ao pela soberania feita pela re
giao de fala francesa Outouais, onde muitas pessoas dependiam, para 
seu trabalho, da capital federal do Canada, Otawa- Hull. De manei
ra nao menos importante, quase 100 por cento dos moradores de 
fala francesa dos arredores de Quebec se dividiram quase que de 
maneira igual a favor e contra a soberania. Diferentemente das mi
norias etnicas e das grandes firmas, ter-se-ia esperado que os votan
tes da cidade de Quebec iriam apoiar fortemente a soberania, pois 
sua cidade provavelmente se tornaria a futura capital de uma Que
bec independente e conquistaria a maior por<_;ao do aumento dos 
empregos e do prestfgio resultantes. 0 fato de Parizeau culpabilizar 
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apenas urn ou dois pequenos grupos de votantes, cujo comporta
mento era totalmente previsivel, e ignorar outros grupos de ao me
nos igual importancia e de maior valor para a compreensao do pon
to de vista da maioria foi, por conseguinte, uma interpreta~ao gro
tesca, bern como detestavel, da evidencia. Ao proceder assim, pode
mos dizer que ele cometeu uma falacia reducionista. 

A falacia da causa mecanicista 

Outro erro comum de analise provem daquilo que Fischer cha
ma de falacia da causa mecanicista. Esta e uma pratica erronea, que 
implica em separar os componentes de urn complexo causal e anali
sa-los separadamente, e ate mesmo avaliar separadamente sua in
fluencia causal, como se eles fossem elementos discretos, determina
dos por for~as discretas, e nao como sendo dinamicamente relacio
nados entre si. Urn exemplo notavel eo que se constitui como oar
gumento central de urn livro, muito bern aceito, de Geoffrey Lueb
bert, Liberalism, Fascism or Social Democracy: Social Classes and the Poli
tical Origins of Regimes in Interwar Europe ( 199 1). 0 estudo de Lueb
bert pretende explicar por que alguns paises europeus, entre as 
duas grandes guerras, apoiaram formas democraticas de governo, 
enquanto que outros abandonaram a democracia em favor de regi
mes fascistas. Ele desmonta os componentes da sociedade em clas
ses, trata-as como elementos discretos e conclui, entao, que os dife
rentes resultados devem ser explicados pelo fato de que, nos paises 
que adotaram o fascismo, as classes dos trabalhadores rurais se alia
ram com a classe media urbana, enquanto que nos pafses que per
maneceram democracias, as classes dos trabalhadores rurais reparti
ram seu apoio entre diversos outros grupos e partidos politicos. 
Alem de ser extremamente reducionista- o que e, afinal, uma classe 
media urbana? e que partidos politicos na Alemanha, Italia, Fran~a, 
etc. eram constitufdos unicamente por uma classe ou por outra? - o 
problema com esse enfoque e que, em diferentes pafses, os varios 
elementos causais se comportaram de forma diversa com respeito a 
diferentes tradi~6es polfticas, diferentes lideres e diferentes circuns
tancias contemporaneas. Identificar apenas uma diferen~a, como se 
essa fosse a causa, e pressupor uma identidade nao apenas para as 
classes, partidos e agentes individuais, mas tambem de igual modo 
para as rela~6es causais entre eles. Este e urn exemplo da ultima fala
cia de causalidade, a falacia da causa mecanicista. 
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A faldcia do Jato oculto 

Em sua sec;ao sobre falacias de significancia factual, Fischer lista 
de novo aproximadamente uma duzia de erros comuns, urn dos quais 
ele chama de falacia do fato oculto. Tal pratica parece ser particular
mente comum entre historiadores internacionais. 0 erro consiste em 
acreditar que fatos de significancia especial sao aqueles que sao parti
cularmente obscuros e que, se descobertos, deverao merecer urn lu
gar especial na explicac;ao dos acontecimentos em foco. Tal notorie
dade, na hist6ria internacional, e, em grande parte, o resultado do re
cente interesse na espionagem e na subversao, como fatores que ex
pliquem assuntos internacionais. A hist6ria dos servic;os secretos e in
tensamente interessante, e claro, e em algumas instfmcias se mostrou 
de crucial importancia na explicac;ao de grandes acontecimentos in
ternacionais. Alguns exemplos chocantes provem da II Guerra Mun
dial. Urn deles e 0 uso que OS aliados fizeram da maquina ENIGMA 
para decifrar sinais alemaes, o que contribuiu, sem duvida, para se 
veneer a campanha no deserto da Africa do Norte e na Batalha do 
Atlantico. Outro e a aplicac;ao de contra-inteligencia, para enganar os 
alemaes, sobre a importancia do desembarque do Dia D em 1944 
para adiar, dessa forma, urn contra-ataque das forc;as em prontidao 
na Franc;a. Mas ha muitos outros casos, onde o fato de determinada 
evidencia estar profundamente ocultada e dificil de ser trazida a luz 
do dia resultou em que se lhe atribufsse importancia indevida. U rna 
coisa e mostrar que chefes de estado recebiam informac;ao reveladora 
das fontes de servic;o secreto. Outra e mostrar que tal informac;ao afe
tou decisivamente suas ac;oes. Muitas vezes, na verdade, a propria 
qualidade reveladora da informac;ao tornou dificil aos chefes de esta
do coloca-la em suas previsoes. Esse foi evidentemente o caso, em 
maio e junho de 1941, quando Stalin recebeu informac;oes secretas de 
uma iminente invasao alema, e em 1944 e inicios de 1945, quando os 
espioes sovieticos noticiaram o desenvolvimento de uma bomba ato
mica nos Estados Unidos. Embora essa fosse uma informac;ao enorme
mente importante, parece que Stalin foi incapaz de entender sua im
portancia, pois tal fato nao se adequava a sua visao do quadro mundial. 
Mas a descoberta desses fatos levou alguns historiadores a dar-lhes 
grande proeminencia em suas narrativas. 

A faldcia da evidencia relativizada 

Do mesmo modo que na antropologia, sociologia, relac;oes inter
nacionais e algumas outras ciencias sociais, a hist6ria tambem tern 
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seus partidarios do p6s-modernismo. Embora nao se constituam em 
uma escola, ou em urn movimento unico, os p6s-modernistas estao 
unidos na questao de ver os textos, tanto como a base de nosso en
tendimento do passado, como tambem como constru~6es mais ou 
menos opacas, atraves das quais nenhum passado "real" pode ser 
trazido a luz e cujo sentido, por isso, depende essencialmente dos 
preconceitos do leitor individual. Esse fato levou alguns historiado
res a se devotarem ao estudo dos historiadores, os criadores reais da 
hist6ria, e outros, a colocar de lado importantes temas, em favor de 
incidentes, ou individuos, as margens dos grandes acontecimentos, 
e ainda outros a ler a evidencia documentaria "imaginativamente", 
indo muito alem do que historiadores convencionais provavelmente 
considerariam como inferencia legitima. Apesar da extrema fragili
dade dos fundamentos te6ricos, alguns dos resultados publicados 
sao bons, e alguns sao excelentes, embora deva ser dito que seus me
ritos pouco tern a ver com o p6s-modernismo (ver Evans, 1997: 
244-9). Mas ha uma forma de relativismo muito comum nos traba
lhos tradicionais de hist6ria que merece nossa aten~_;ao, onde dife
rentes temas, conceitos ou institui~6es sao fundidos, sem a devida 
considera~ao a seu carater distintivo. Alguns exemplos podem ser 
encontrados no livro Britain, France and the Unity of Europe, 1945-
1951, de J.W. Young (1984), urn dentre varios trabalhos feitos por 
historiadores britfmicos contemporaneos, que procuram reabilitar a 
hist6ria convencional das rela~6es externas britanicas do pas-guer
ra, rejeitando a explica~_;ao de que a rela~ao especial anglo-america
na foi a pe~a central da politica britanica. Em Iugar disso, eles afir
mam que, ao contrario, a politica britanica foi moldada pela ideia de 
uma "terceira for~a" e orientada em dire~ao a forma~ao de urn bloco 
liderado pela Inglaterra, que incluia a Europa continental e a Africa 
Colonial. Tentativas de revisionismo dessa sorte sao muito comuns 
na historiografia moderna, e algumas se mostraram bern sucedidas, 
mas seu sucesso depende da qualidade da evidencia que lhes da sus
tenta~_;ao. Infelizmente, no caso de Young a evidencia e muito tenue. 
Tenta parecer mais forte, contudo, atraves da relativiza~ao de coisas 
bastante diferentes. Desse modo, a Inglaterra e a politica externa in
glesa, em urn exame mais detalhado, acabam sendo a politica, e as 
vezes meramente as reflex6es de Ernest Bevin, o Secretario de Poli
tica Externa. A obje~ao contra essa fusao e que, embora Bevin pu
desse- ou nao pudesse- estar preparado para pensar uma "uniao", 
ou "bloco", ou uma uniao nos direitos alfandegarios, com partes do 
Continente, ele nunca mencionou tais ambi~_;6es, nunca se compro-
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meteu formalmente com elas, e nunca procurou a aprova~ao do 
Conselho de Ministros; e, como o proprio Young reconhece, tal 
aprova~ao estava virtualmente fora de questao, devido a firme opo
si~ao de outros ministros seniores. Do mesmo modo, o argumento 
que a Inglaterra, em vez da Fran~a, merecia o selo de "born euro
peu" no periodo de p6s-guerra, se fundamenta na jun~ao de "co
opera~ao" com "integra~ao", e em iniciativas limitadas com esque
mas abrangentes. A Inglaterra procurou coopera~ao com a Fran~a e 
outros paises continentais e ate mesmo, em urn sentido vago, a uni
dade europeia, mas era uma coopera~ao do tipo tradicional, envol
vendo tratados de amizade e defesa mutua, e a unidade baseada em 
pouco mais que uma boa vontade entre os estados soberanos. Ela 
claramente nao era dirigida aos receios da Fran~a sobre o recrudes
cimento do poder alemao, que parecia inevitavel, caso se permitisse 
a reabilita~ao da for~a industrial alema, como a Inglaterra e os Esta
dos Unidos - os poderes "anglo-sax6es" - claramente desejavam. 
Sucessivos governos franceses procuraram politicas que se dirigiam 
as bases do poder, tanto dividindo a Alemanha, como integran
do-a nas novas estruturas europeias, com o fim de limitar sua so
berania nacional. Sugerir, como o faz Young, que a concessao re
lutante da Inglaterra de uma garantia militar formal a Fran~a, e 
evidencia de urn compromisso em favor de uma unidade europeia 
e, em certo sentido, comparavel aos objetivos do movimento euro
peu expresso no Congresso de Hague, em 1948, e cometer a falacia 
da evidencia relativizada. 

A falricia da evidencia desproporcional 

Possivelmente, o problema mais comum que confronta o historia
dor provem da natureza desigual da evidencia acessivel. Historiado
res politicos se defrontam, frequentemente, com o problema, devi
do ao fato de que as institui~6es do estado quase que invariavelmen
te geram e preservam muito mais evidencia que os individuos singu
lares, grupos ou organiza~6es que entram em contato com elas. Sir 
Geoffrey Elton, o antigo Regius Professor de Hist6ria Moderna em 
Cambridge, descreveu como esse problema surgiu, ao estudar os es
for~os do governo de Henrique VIII para fazer cumprir a nova or
dem politica e eclesiastica, produzida pela recente Reforma, na In
glaterra. Ele teve acesso a uma abundancia de fontes - estatutos, 
proclama~6es, relat6rios da corte e assim por diante. Tudo isso era 
contemporaneo aos acontecimentos em questao e era, em geral, de 
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muito boa qualidade. Mas praticamente t~do fora prod~zido _pelo 
estado e pelos seus oficiais, e nao pelas viumas das san<;;oes. C1e~te 
desse problema, procurou compensar a omissao da melhor mane1ra 
que pode (Fogel & Elton, 1983: 86-7). 

Historiadores contemporaneos enfrentam o mesmo problema, e 
por raz6es praticamente identicas. 0 livro Politicians and the Slump: 
The Labour Government of 1929-1931 (1970), de R?be~t Ski?els~y, 
ilustra as distor<;;6es que podem ocorrer. Urn dos pnme1ros histona
dores a ter acesso aos documentos oficiais, quando foram colocados 
a disposi<;;ao, em l 968, Skidelsky, em seu trabalho muito bern escrito 
e amplamente lido, foi capaz de confirmar que o segundo governo 
trabalhador se preocupou com os gastos publicos cre~cente_s e_com o 
deficit or<;;amentario, mas ignorou as inova<;;6es fisca1s rad1ca1s pro
postas por Sir Oswald Mosley (urn ministro d_o g~verno) e certos eco
nomistas radicais, como J .M. Keynes. Isto e mte1ramente documen
tado pelo relat6rio oficial, mas o quadro, a~sim apr_esentado, da po
litica inglesa durante o colapso e, apesar d1sso, senamente engana
dor. Na verdade, o problema fiscal era apenas uma questao secun
daria: a grande controv~rsia, dentro dos partidos, entre partidos e 
nacionalmente, erase seria preciso substituir o livre mercado por al
guma forma de protecionismo imperi~l. Isso fica evidente ~trave~ ~o 
exame da imprensa politica e econom1ca, e outras fontes nao ofina1s, 
que confirmam a quase completa ignod.ncia da potencial inova<;;ao 
fiscal keynesiana, e uma intensa preocupa<;;ao com a retomada da 
questao tarifaria. Mas como o governo se colocou fir~emente contr~ 
qualquer abandono do livre mercado, recusando v1rtualmente ate 
mesmo discuti-lo, apesar da pressao de todos os lados, os documen
tos oficiais dao a impressao enganadora de que foi 0 r:oblema .fi.scal, 
e nao a questao dos impostos, a grande questao do d1a. Perm1tmdo 
que seu trabalho fosse estruturado dessa maneira, Skidelsky sucum
biu a falacia da evidencia desproporcionaL 

A falacia da evidencia seletiva 

A ultima falacia, que deveria ser de igual interesse por parte dos 
historiadores e dos cientistas sociais, pode ser chamada de falacia da 
evidencia seletiva. Ela e capaz de produzir distor<;;6es semelhantes a 
falacia anterior, mas surge conscientemente da tentativa sincera do 
historiador de aplicar urn modelo, ou provar uma teoria, que o leve 
a subverter a evidencia de qualquer outro fato, ou dados, que pos-
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sam servir a seu prop6sito. Urn exemplo de certa importfmcia politi
ca e a crescente re-interpreta~ao da politica externa americana em 
1920. Ate 1960, as vers6es hist6ricas oficiais afirmavam que os Esta
dos Unidos foram, finalmente, for~ados a sair de seu tradicional 
compromisso de isolamento, por causa da II Guerra Mundial; a 
Guerra Hispano-Americana de 1898 e a I Grande Guerra o for~a
ram a entrar, apenas temporariamente, na arena internacional. Em 
meio a crise provocada pela Guerra do Vietna, a gera~ao mais jovem 
de historiadores, inspirando-se no trabalho de Charles Beard, D.F. 
Fleming e outros, questionaram esse ponto de vista dominante com 
uma novae ambiciosa interpreta~ao da hist6ria dos Estados Unidos, 
de acordo com a qual o pais foi impelido par sua dinamica interna 
para uma expansao externa, desde os inicios das Treze Colonias. A 
decada de 1920 apresentou, contudo, certo problema para essa nova 
interpreta~ao, pais tres administra~6es sucessivas pareciam ter lava
do as maos diante dos problemas internacionais, recusando filiar-se 
a Liga das Na~6es e, como afirmava a gera~ao mais antiga de historia
dores, retiraram-se ao isolacionismo. Determinados a mostrar que 
isso estava errado, os historiadores mais jovens procuraram nova 
evidencia para o expansionismo, e a descobriram na expansao da 
atividade financeira e comercial dos Estados Unidos naAmerica La
tina e na Europa. 0 estado estava presente, como que pairando na 
retaguarda, apoiando-se na influencia dos neg6cios americanos 
para garantir seus objetivos no alem-mar. As falhas desse argumento 
sao, contudo, palpaveis. Em primeiro lugar, o conceito de isolacio
nismo, no contexto dos Estados Unidos, surgiu durante a Guerra da 
Independencia e significou o distanciamento dos obstaculos diplo
maticos europeus, de tal modo que os Estados U nidos ficassem livres 
para seguir seu caminho, sem qualquer interferencia do Velho Mun
do. Nao significou isolar os Estados Unidos do comercio internacio
nal e, especialmente, de nao comerciar com a America Latina, que o 
Presidente Monroe e outros procuraram isolar, de igual modo, da 
interferencia (politica) europeia. Par conseguinte, a indica~ao de 
urn crescimento no comercio com a Europa na decada de 1920 nao 
significa subverter o ponto de vista mais antigo, e nao se constitui 
como evidencia de urn crescente envolvimento na America Latina, 
pelo contrario, a refor~a. 

Alguns dos historiadores mais jovens, cientes desse problema, 
procuraram buscar mais provas a favor de seu argumento, demons
trando que o estado estava ativamente envolvido, par detras dos bas-
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tidores, usando os neg6cios comercias e financeiros como urn instru
mento, ou uma arma, a fim de influir nas quest6es internacionais. 
Sem deixar pedra sobre pedra, eles conseguiram descobrir numero
sas afirmac;6es de lideres politicos dos Estados Unidos afirmando 
que o comercio e os intercambios eram vitais para eles. Consegui
ram tambem mostrar que, em diversas ocasi6es, os diplomatas dos 
Estados Unidos foram preparados para prevenir os relutantes Hde
res europeus que, se eles nao resolvessem suas diferenc;as com res
peito a indenizac;6es e defesa mutua e seguranc;a, seria impossivel fa
zer crescer o capital nos mercados dos Estados Unidos. Nenhuma 
dessas afirmac;6es, contudo, e capaz de fundamentar 0 peso inter
pretativo que eles pretendem dar. Mostrar o Presidente Hoover fa
lando a uma associac;ao de exportadores americanos, dizendo que 
ele considerava o comercio exterior como vital para os Estados Uni
dos, dificilmente prova alguma coisa - embora poderia provar, se 
ele lhes tivesse dito que o comercio exterior nao era vital. Isso e ape
nas o que alguem iria esperar que ele, ou qualquer outro convidado 
politico, iria dizer em uma ocasiao assim. Se alguem olhar de manei
ra muito firme para a evidencia, podera associar os politicos a prati
camente qualquer posic;ao. Alguns historiadores descrevem Hoover 
como urn internacionalista independente (ver, por exemplo, Wil
son, 1975; e para outras hist6rias revisionistas, Leffler, 1979; Costi
gliola, 1984; Gardner, 1964); mas para sustentar esta afirmac;ao, o 
historiador tera de examinar, entre outras coisas, as ac;6es de Hoo
ver. Nesse caso, a decisao de Hoover de encorajar esperanc;as de 
maior protec;ao comercial, durante a eleic;ao presidencial de 1929 e, 
posteriormente, de concordar com urn aumento massivo na ja pro
tecionista taxa tarifaria dos Estados Unidos sugere, no final das con
tas, que suas afirmac;6es de comprometimento como comercio mun
dial nao eram para ser levadas muito a serio. Quanta aos alertas dos 
diplomatas, eles eram suficientemente razoaveis, mas poderiam ter 
sido feitos por qualquer urn, e chegavam apenas a uma colocac;ao do 
6bvio, que OS banqueiros dos Estados Unidos provavelmente nao iri
am emprestar a paises que nao possuiam estabilidade financeira ou 
politica, quando excelentes oportunidades de investimento existiam 
mais a mao, na propria casa. Essas dificilmente se constituiam em 
iniciativas inteligentes de uma administrac;ao internacionalista infle
xfvel, como afirmam os historiadores, pois existe abundante eviden
cia de que os diplomatas nada fazem para influenciar o fluxo dos in
vestimentos dos Estados Unidos, pois isso iria criar uma responsabi-
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lidade aos investidores que a administra<;ao estava decidida a evitar. 
Sugerir que as afirma<;6es dos diplomatas chegassem a interferir, ou 
nao, no cerne do capital americana, vai diretamente contra a politi
ca do Tesouro dos Estados Unidos, que estava protegido contra to
das as tentativas de mudan<;a pelos supostos aliados do Tesouro, os 
banqueiros. Nenhuma dessas deficiencias, contudo, sustou a inte
gra<;ao dessa nova visao nos livros-texto das escolas americanas, e 
presumivelmente tal visao se constitui hoje na versao geralmente 
aceita do passado da na<;ao. 

Elton, em urn debate com Fogel, defendeu que "modelos ... di
tam os termos de referencia, definem os parametros, dirigem a pes
quisa, e por isso se pres tam muito a deturpar a pesquisa para eviden
cia empirica, tornando-a seletiva" (Fogel & Elton, 1983: 11 9). Ten
do em mente a propria visao politica profundamente conservadora 
de Elton, e a maneira como isso parece ter afetado sua escolha do t6-
pico de pesquisa e do resultado (Evans, 1977: 193-5 ), parece correto 
afirmar que grande parte do excelente trabalho hist6rico foi inspira
da por modelos, ao menos de tipo politico ou ideol6gico. Mas nesses 
casos, os historiadores conservaram seu enfoque critico, seu respeito 
pela evidencia e sua disposi<;ao de adaptar suas teorias a luz dessa 
realidade. Como coloca Richard Evans, o julgamento hist6rico nao 
necessita ser neutro (mesmo que isso fosse possivel): 

Conclusao 

Mas isso significa que o historiador tem de desenvolver um modo 
de conhecimento imparcial, uma capacidade de autocritica e uma 
habilidade de compreender o ponto de vista de outra pessoa. Iss a se 
aplica tanto a hist6ria politicamente comprometida, como a hist6-
ria que acredita ser, ela mesma, politicamente neutra. A hist6ria 
politicamente comprometida apenas se prejudica se distorce, mani
pula au obscurece o Jato hist6rico, em favor da causa que ela afir
ma representar (1997: 252). 

Como esta breve discussao sugere, os historiadores tradicionais 
ficam satisfeitos por permanecer fora do campo da ciencia social, e 
geralmente rejeitam a sugestao de que ao examinar o passado eles 
estejam empregando leis gerais explanat6rias, ou testando leis so
ciais, ou prindpios similares a leis. Contudo, seus temas, suas fontes 
e sua preocupa<;ao com uma amilise rigorosa e aberta, coloca-nos 
pr6ximos, se nao concretamente dentro, das ciencias sociais. Alem 
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18. FAlACIAS NA INTERPRETA<;Ao DE DAD OS ... 

disso, a metodologia do historiador enfrenta muitas armadilhas na 
coloca<;ao do problema e na solu<;ao do problema, que sao muito co
nhecidas do cientista social. A questao de se determinado enfoque 
com respeito ao conhecimento socialmente u.til e de mais valor que 
outro deve permanecer aberta, mas ha muita evidencia de que cada 
urn desses enfoques tern algo a aprender urn do outro. 

Passos na analise historica 

1. Assegure-se que, no delineamento de suas quest6es, esta dando 
espa<;o a todas as respostas possfveis. 

2. Avalie sea l6gica de sua analise esta aberta a acusa<;ao de arbitra
riedade ou circularidade e, se necessaria, mude-a. 

3. Revise suas fontes e sua maneira de lidar com a evidencia, tendo 
o cuidado de remover fontes de distor<;6es; revise a possibilidade 
de ampliar o espectro e as fontes de evidencia. 
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PARA UMA PRESTA<;;AO DE CONTAS PUBLICA: ALEM DA 

AMOSTRA, DA FIDEDIGNIDADE E DA VALIDADE 

George Gaskell & Martin W. Bauer 

Palavras-chave: validac;ao comunicativa; amostra representati
va; construc;ao de confiabilidade; tamanho da amostra; constrw;ao 
do corpus; surpresa; prestac;ao de contas publica; descric;ao deta
lhada; indicac;ao de qualidade; transparencia; relevancia; triangu
lac;ao; fidedignidade; validade. 

Em urn recente editorial de Discourse and Society, van Dijk (1997) 
faz a pergunta: "sera que vale tudo, nao ha criterios normativos co
muns de qualidade [para analise de discurso] como na maio ria das 
outras disciplinas serias das humanidades e das ciencias sociais? E 
claro que ha". Ele continua dizendo que o que necessitamos sao cri
terios de boa analise qualitativa. Foram preocupac;oes como essas de 
van Dijk que, em parte, inspiraram este volume. 

Na discussao sobre pesquisa qualitativa, a questao da transpa
rencia nos procedimentos e dos criterios de pratica ficou em segun
do plano, prevalecendo uma interminavel e polemica luta para mos
trar diferenciac;oes diante da metodologia "positivista". Seja qual for 
o merito dessa postura epistemol6gica, a ret6rica do "n6s contra os 
outros" leva a construc;ao de urn estranho espantalho. Ela uniformi
za grosseiramente a variedade de auto-entendimentos cientificos no 
inimigo "positivismo". N 6s queremos evitar totalmente essa discus
sao: ela simplesmente nao contribui para fazer avanc;ar os interesses 
da pesquisa qualitativa no atual estado de coisas. 

Na medida em que a pesquisa qualitativa chega a possuir uma 
massa critica, ela tambem desenvolve urn saber acumulado com res
peito a varios criterios implicitos em avaliar e guiar empreendimen-
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tos de pesquisa. 0 que necessitamos agora sao criterios explfcitos, 
afirma~_;6es publicas sobre o que constitui uma "boa pratica", e ate 
mesmo ideias sobre administra~_;ao de qualidade no processo de pes
quisa (cf. Altheide &Johnson, 1994; Flick, 1998; Seale, 1999). Tal 
pratica trara beneffcios tanto internos, como externos. Fundamen
talmente, isso introduz credibilidade externa publica para uma pra
tica que ate o presente permaneceu urn tanto obscura e esoterica. Na 
competi~_;ao com outras formas mais estabelecidas de pesquisa social 
isso vira legitimar cada vez mais praticas de pesquisa qualitativa. 
Para o programa de pesquisa qualitativa ha os beneffcios internos de 
estabelecimento de urn referencial para discussao construtiva e revi
sao por pares. Ha tambem os beneffcios didaticos, presentes na pos
sibilidade de treinamento mais eficiente de novos pesquisadores. 
Muitos estudantes necessitam, obviamente, de urn enfoque mais di
datico para treinamento em pesquisa. 

Distanciando-nos do "vale tudo", por urn lado, e da postura de 
revolta contra a "quantifica~_;ao", por outro, abre-se urn caminho di
ffcil entre duas igualmente indesejaveis posi~_;6es. Por urn lado esprei
ta o Scylla do elitismo dos peritos; do outro o Charybdis da burocra
tiza~_;ao. 0 perito conhece qualidade quando ele a ve, semelhante a 
uma avalia~_;ao estetica. 0 problema aqui e que ha mais exigencia de 
boa pesquisa do que estetas disponiveis. Quando os estetas entram 
em desacordo, muitas vezes fica diffcil saber sob que criterios eles fa
zem isso. 0 status do esteta esta, entre outras coisas, baseado em urn 
extenso aprendizado. Se a pesquisa qualitativa quiser ir alem de urn 
pequeno grupo de mestres, tal postura com rela~_;ao a uma avalia~_;ao 
de qualidade nao e viavel. 

Para 0 burocrata, OS criterios sao objetificados e se tornam urn 

fim em si mesmos. A pesquisa conseguiu seu tamanho de amostra 
planejado, a reflexividade foi documentada, ou a triangula~_;ao e cla
ra? A avalia~_;ao se baseia na corre~_;ao dos procedimentos, sem ne
nhuma referencia ao conteudo e a relevancia dos resultados. Para 
evitar esses extremos ao afastarmo-nos do "vale tudo", gostarfamos 
de discutir duas ideias: a indica~_;ao dos metodos qualitativos e a qua
lidade de pesquisa para cada metodo. 

A indicac;ao do metodo 

0 primeiro problema que 0 pesquisador enfrenta e que metodo 
usar para estudar urn problema particular, e como justificar o deli
neamento, a escolha dos dados e os procedimentos analfticos. Pode-
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mos pensar esse problema a semelhanc;a da pratica medica na "indi
cac;ao" de urn tratamento. Urn paracetamol e uma boa indicac;ao 
para uma enxaqueca: ele geralmente cura a dor de cabec;a. Paraceta
mol, contudo, nao e indicado para uma infecc;ao: para esse proble
ma, a melhor indicac;ao e urn antibi6tico. E interessante notar que 
ambos os tratamentos possuem certas contra-indicac;6es: na medici
na, como na pesquisa social, toda intervenc;ao possui tanto vanta
gens como desvantagens. 

Uma l6gica semelhante de indicac;ao pode ser aplicada as esco
lhas entre procedimentos de pesquisa qualitativa. Ate certo ponto, a 
escolha do metodo e uma func;ao da orientac;ao te6rica do pesquisa
dor. Mas alem disso, podemos supor que alguns metodos se adap
tam melhor ao lidar com urn problema espedfico que outros. Por 
exemplo, se quisermos conhecer o conteudo da produc;ao midiatica, 
uma analise de conteudo sera uma indicac;ao melhor que urn con
junto de entrevistas ou uma analise de conversac;ao. Uma escolha 
mais dificil seria, uma vez tendo optado pela analise de conteudo, 
qual dos metodos acessfveis seria o melhor indicado para o proble
ma em questao: analise ret6rica, analise de discurso ou analise classi
ca de conteudo? 0 de que se necessita e algo semelhante a urn dia
grama de decisao diagn6stica para a escolha da maneira como con
seguir os diferentes dados e como escolher os enfoques de analise se
melhantes aos que estao disponfveis para a indicac;ao de procedi
mentos estatfsticos. 

Na pesquisa quantitativa, o nfvel de mensurac;ao, por exemplo, o 
ordinal ou o de intervalo, juntamente com as caracteristicas do deli
neamento, tais como dois ou mais grupos para comparac;ao, [orne
cern urn diagn6stico seguro para a escolha dos procedimentos esta
tisticos apropriados. Isso nos traz eficientes criterios didaticos para 

uma decisao sobre se vamos usar o X quadrado, ou o tau de Kendall, 
ou a correlac;ao de Pearson a fim de estudar a relac;ao entre duas va
riaveis. Procedimentos similares de diagn6stico estao ausentes nos 
textos de pesquisa qualitativa. 

Neste contexto, urn primeiro ponto de partida e considerar dois 
problemas de delineamento, comuns a toda pesquisa. Em primeiro 
lugar, 0 projeto de pesquisa se refere a urn unico ponto no tempo, e 
urn estudo trans-secional? Ou o projeto se refere a diversos pontos 
no tempo, e urn estudo longitudinal? Em segundo lugar, o projeto se 
concentra na experiencia e ac;6es do individuo ou em experiencias e 
ac;6es coletivas? Essa pode ser uma distinc;ao fundamental com res
peito a indicac;ao de diferentes metodos qualitativos para diferentes 
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objetivos. N ote-se a qui que a distin<_;ao entre trans-secional e longi
tudinal se refere ao delineamento da pesquisa e nao necessariamen
te ao conteudo da investiga<_;ao. Muitos delineamentos trans-secio
nais- tomemos, por exemplo, as entrevistas - nao se restringem ao 
presente, mas incluem reconstru<_;6es do passado. As tecnicas de en
trevista narrativa e epis6dica tern como objetivo espedfico trazer o 
passado para o presente. A Tabela 19.1 categoriza diferentes meto
dos qualitativos com respeito a sua indica<_;ao dentro de duas dimen
s6es de delineamento e fornece uma base para fazer escolhas preli
minares entre metodos com base em informa<_;6es seguras. 

T abel a 19. 1 -A indicac;ao de metodos con forme delineamentos de pesquisa e focos 
de atividade 

T rans-secional 

Uma s6 vez 

Ac;ao individual 

Longitudinal 

Varios pontos no tempo 

Texto Texto 

Entrevistas individuais em profundidade Analise de conteudo de materiais 
bibliograficos, por exemplo, diarios 

Entrevistas narratives Entrevistas repetidas para um estudo de 
coso de um indivfduo 

Entrevistas epis6dicas lmagem visual 

lmagem visual 

Observac;6es estruturais 

Ac;ao coletiva 

Texto 

Entrevistas narratives 

Analise de conversac;ao 

Analise de discurso 

Analise ret6rica 

Analise de argumentac;ao 

Entrevistas com grupos focais 

lmagem 

Analise de filmes e videos 

Som 

Cenario sonoro 

Analise multimfdia 

Bemetologia 

Texto 

Analise de conteudo de materiais 
publicos, por exemplo, jornais 

Anotac;6es de campo no observac;ao 
participante 

lmagem 

Fotografias de diferentes perfodos 

Som 

Mudanc;as em cenarios sonoros 

Cantometrica 

Analise da complexidade mel6dica 

Mudanc;a em gostos musicais 

-473-



PESQUISA QUALITATIVA COM TEXTO, IMAGEM E SOM 
.......... ' ......... ' ................. ' ................ ' .......... . 

0 que deve ser evitado e uma men tali dade de "pre go e martelo". 
Urn martelo e poucos pregos sao extremamente uteis na melhoria e 
manuten<_;ao de uma casa. 0 martelo, contudo, nao e o mais indica
do para certas tarefas - reparar urn cano de agua, por exemplo. A 
pessoa habilidosa ira selecionar a ferramenta apropriada para a ta
refa especifica. Mas se a pessoa apenas sabe trabalhar com martelo, 
entao todos o problemas de arruma<_;ao de uma casa se tornam uma 
questao de martelo e prego. Isso implica que a indica<_;ao apropriada 
necessita a consciencia e a competencia em empregar diferentes ins
trumentos metodol6gicos. Transformar cada pe<;a de pesquisa so
cial em urn conjunto de entrevistas, ou em uma analise de discurso 
ou, dependendo do caso, em urn experimento, e cair na armadilha 
da monologia metodol6gica. 

Tendo selecionado urn metoda especifico, o pesquisador necessi
ta, entao, de algumas orienta<;6es sobre como trabalhar com ele e 
como trabalhar bern. Do mesmo modo, outros irao querer ver se o 
metoda foi empregado adequadamente. Esta e para o pesquisador e 
para o grupo de pares a questao da propriedade de indica<_;ao. Isso 
significa que n6s precisamos uma descri<_;ao explicita da "boa prati
ca", seja qual metoda empregarmos. Com algum distanciamento do 
problema deverfamos ser capazes de julgar se o pesquisador e urn 
profissional competente, esta posando de amador ou e urn aprendiz 
bem-intencionado. Percebe-se claramente uma rela<;ao entre qualida
de de pesquisa e o metoda a ser indicado. Os pesquisadores podem 
chegar coletivamente a urn discernimento sobre a indica<_;ao compa
rativa entre diferentes metodos somente se fizerem esfor<_;o para de
senvolver indica<_;ao de qualidade para OS metodos especifiCOS. 

Boa pnitica de pesquisa: a emergencia de criterios de qualidade 

Sendo que a pesquisa quantitativa possui urn discurso bern de
senvolvido e uma tradi<;ao com respeito a avalia<;ao da qualidade da 
pesquisa, particularmente no que diz respeito aos criterios de fide
dignidade, validade e representatividade, e importante come<_;ar 
com uma discussao sobre eles, que pode servir como urn pano de 
fundo para as quest6es de garantia de qualidade na pesquisa quali
tativa. Nessa introdu<;ao a tradi<;ao quantitativa, indicaremos tam
bern quest6es paralelas para a pesquisa qualitativa. 
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Fidedignidade e validade 

Campbell & Stanley (1966) apresentam urn tratamento cuidado
so das quest6es de qualidade na pesquisa quantitativa para o campo 
da educac;ao. Seu primeiro criterio de qualidade e a validade inter
na. Validade interna pergunta se o delineamento da pesquisa e as 
maneiras de coletar dados, a organizac;ao do experimento, sao cons
truidos de tal modo que permitam sejam tiradas conclus6es com 
confianc;a. Embora eles escrevam em urn contexto de delineamentos 
experimentais e quase experimentais, as ideias que estao por detras 
da validade interna possuem uma equivaH~ncia funcional na investi
gac;ao qualitativa. Se urn relat6rio sobre analise de conteudo nao dis
ser nada sobre o referencial de codificac;ao, ou se uma interpretac;ao 
de algumas entrevistas omitir detalhes sobre o t6pico-guia, urn leitor 
podera se perguntar se esses sao os produtos de uma pesquisa cuida
dosa ou o produto da imaginac;ao do pesquisador. 

Talvez o tratamento mais substancial de qualidade seja o exis
tente na teoria da mensurac;ao e em psicometrias espedficas para a 
mensurac;ao de caracteristicas pessoais tais como inteligencia e per
sonalidade (Cronbach, 1951; Cortina, 1993). A mensurac;ao e a atri
buic;ao de numeros a objetos ou acontecimentos, de acordo com re
gras. Os numeros podem ser 1 e 0, para indicar a presenc;a ou ausen
cia de determinada propriedade, a contagem das vezes, ou repre
sentac;6es numericas de diferentes quantias do indicador em ques
tao. Ha diversos niveis de mensura~ao- nominal, ordinal, de inter
valo e de razao - que irao atribuir numeros a diferentes quantias de 
urn indicador, com diferentes graus de precisao. Seja qual for o nf
vel, toda mensurac;ao esta sujeita a erro. Em geral: 

numero observado = numero verdadeiro + erro sistemati
co + erro rand6mico 

Na conversac;ao informal e, por exemplo, no contexto de teste 
de mensurac;ao da inteligencia, isto significa que o numero da men
surac;ao da inteligencia e constituido pelo nfvel real de inteligencia 
da pessoa, mais todo vies sistematico inerente ao proprio teste e os 
fatores do acaso. Krippendorff(1980; 1994) estende esses prindpios 
a analise de materiais textuais e de filmes. 

A fidedignidade e a validade sao os criterios empregados para 
avaliar ate que ponto urn indicador empfrico espedfico representa 
urn construto te6rico ou hipotetico especificado. A fidedignidade 
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tern aver com a consistencia da mensura<;ao- o quanto o teste e in
ternamente consistente e apresenta os mesmos resultados em tenta
tivas repetidas. Ha duas tecnicas principais para o estabelecimento 
de fidedignidade: medidas de consistencia entre itens e procedi
mentos de teste-reteste. A validade eo quanto o instrumento capta o 
que ele deveria mensurar. A validade traz a ideia de prop6sito: nao e 
urn teste que e valido, mas a interpreta<;ao dos dados que surge de 
urn procedimento especificado. Ha varias formas de validade. Em 
primeiro lugar, a validade de conteudo, que se refere a adequa<;ao 
da amostra ao campo em questao. Em segundo lugar, a validade de 
criterio, que e o quanto o teste distingue acuradamente entre grupos 
que sabemos serem diferentes com respeito a caracteristica que esta 
sendo analisada, ou o quanto prediz corretamente como as pessoas, 
que sabemos diferirem nessa caracterfstica, irao se comportar no fu
turo. E finalmente, a validade de construto que se refere as rela<;6es 
entre resultados do teste eo referencial te6rico que cerca o conceito. 
Devido ao fato de a validade se fundamentar sempre em algum cri
teria externo, muitas vezes uma mensura<;ao previa do mesmo con
ceito, ha sempre urn elemento de tautologia na avalia<;ao do argu
mento de validade (Bartholomew, 1996). 

0 dilema fidedignidade-validade 

E urn axioma aceito em psicometria que a fidedignidade de urn 
instrumento coloca os limites superiores da validade. Com uma re
gua nao fidedigna, seria difkil fazer alguma contribui<;ao util (vali
da) a cartografia. Mas ao mesmo tempo, alta fidedignidade nao con
fere automaticamente validade. A rela<;ao espedfica, contudo, entre 
fidedignidade e validade faz menos sentido na medida em que pas
sarmos a interpreta<;ao de material textual ou da evidencia da entre
vista. N a interpreta<;ao, a validade pode estar associada a baixa fide
dignidade: isto e 0 que se chama de dilema fidedignidade-validade. 

Tomemos a analise de conteudo classica de urn corpus de texto. 
Do is codificadores podem ter uma concordancia 100 por cento so
bre a ocorrencia de palavras espedficas, mostrando assim fidedigni
dade no uso de urn referencial de codifica<;ao. Isto nao significa, 
contudo, que eles tenham uma interpreta<;ao valida do texto. A co
nota<;ao de uma palavra pode mudar devido ao contexto. Igualmen
te, a ausencia de concordancia entre codificadores pode ser diagnos
ticada de duas maneiras. Por urn lado, ela pode, na verdade, de
monstrar urn mau treinamento dos codificadores, ou uma codifica-
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<;ao randomica do material. Mas essa discordfmcia pode tambem 
mostrar que o texto nao se presta a uma interpreta<;ao consensual. 
Pode ser urn texto aberto que convida a urn numero de compreen
s6es diferentes e legitimas. Com referencia a isso, baixa fidedignida
de nao e urn mero numero, ela e uma parte esclarecedora do proces
so de investiga<;ao. Do mesmo modo, a interpreta<;ao nao pode ser 
deixada ao arbitrio do consenso, pois a interpreta<;ao da minoria 
pode ser a correta e o tempo podera provar que ela estava certa. Ao 
menos no que se refere as interpreta<;6es, devemos deixar esta possi
bilidade em aberto (Andren, 1981). 

A fidedignidade se a plica a alguma forma de referencial de codi
fica<;ao e e aqui que o conceito de validade e relevante. Com algumas 
exce<;6es, urn referencial de codifica<;ao e normalmente baseado em 
alguns conceitos te6ricos. As no<;6es te6ricas se tornam mais concre
tas atraves da especifica<;ao de urn con junto de categorias de conteu
do anaHtico. Associa<;6es presumidas entre as categorias e relac;;6es 
com outros indicadores formam uma parte da rede te6rica. Pode-se 
dizer que o quanto as categorias cap tam, ou constroem uma amostra 
adequada dos dados a serem analisados, seja bastante semelhante a 
validade de conteudo. Alem do mais, as rela<;6es observadas entre as 
categorias e a teoria se aproximam da ideia de validade de constru
to. Juntando estas duas vertentes da fidedignidade e da validade, 
podemos falar de nfveis de "objetividade", no sentido de dizerem 
mais sobre o objeto do que sobre o observador. 

Representatividade 

A maior parte da pesquisa social procura fazer afirma<;6es gerais 
que vao alem do conjunto espedfico das observa<_;oes empfricas. Isso 
traz a cena a questao da generaliza<;ao, o que Campbell & Stanley 
( 1966) chamam de validade externa. 0 problema que o pesquisador 
enfrenta e com que fundamento ele pode generalizar com confian<;a 
para urn contexto mais amplo a partir de achados espedficos da pes
quisa. Este contexto pode ser outros atores, situa<;6es ou registros. 
Confianc;;a, ou a falta dela, se fundamenta no quanto a amostra estu
dada e representativa do contexto mais amplo: em outras palavras, o 
quanto a amostra reproduz as qualidades distributivas desse contex
to, sejam pessoas, situac;;6es ou registros. 

Como podem ser estabelecidas as reivindica<;6es de representa
tividade? Seria fundamentalmente uma questao do tamanho da 
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amostra? E certo que com apenas alguns poucos casas observados 
sera dificil a alguem defender representatividade. Algumas afirma
c;6es gerais sabre adolescentes na Inglaterra dos dias de hoje, basea
das em urn pequeno estudo de caso em Manchester, nao seriam mui
to convincentes. Urn leitor podera questionar, com razao, se aqueles 
adolescentes, no estudo de caso, sao tfpicos ou representativos daju
ventude da Inglaterra. Mas, do mesmo modo, amostras grandes nao 
garantem representatividade: tudo depende da l6gica do procedi
mento para selecionar os respondentes. Se os respondentes sao au
to-selecionados, como os que telefonam durante urn programa de 
televisao, problemas com respeito a vieses na amostra, que a tornaria 
atfpica da populac;ao, devem ser levadas a serio. 

Urn dos poucos exemplos de uma forma sistematica de generali
zac;ao provem do levantamento com amostra randomica. Com uma 
amostra probabilfstica de urn tamanho especificado e possivel gene
ralizar os resultados para a populac;ao de onde se extraiu a amostra 
dentro de limites de confianc;a especificados. Para uma amostra pro
babilfstica de 1.000, e para toda observac;ao de 50 por cento, os limi
tes de confianc;a normalmente aceitos sao mais ou menos 3.2 por 
cento. Isso vale para qualquer populac;ao, seja ela do tamanho de 
Londres, ou para toda a Inglaterra. 

Essencialmente, o que a teoria da amostra oferece e urn con junto 
de procedimentos tecnicos elaborados para selec;ao da amostra e 
uma base para avaliar e quantificar as generalizac;6es de confianc;a 
da amostra para uma populac;ao maior (Kish, 1965). Embora urn 
metoda de amostra sistematico semelhante seja aplicavel a algumas 
formas de materiais textuais, por exemplo cobertura da mfdia, ou 
evidencia documentaria (Lacy & Riffe, 1996), ele nao e uma opc;:ao 
para a maioria da pesquisa qualitativa (ver Bauer & Aarts, cap. 2, 
neste volume). Permanece, contudo, o problema de estabelecer evi
dencia que de sustento as exigencias de especificidade dos resulta
dos da pesquisa qualitativa. 

Em busca de criterios alternativos funcionalmente equivalentes 

Como delineamos acima, no corac;ao da tradic;ao quantitativa 
esta urn co~unto de criterios para avaliar a qualidade da pesquisa. 
Os pesquisadores incorporam os problemas de fidedignidade, vali
dade e representatividade no delineamento, na analise e nos relat6-
rios de pesquisa, do mesmo modo que outros podem em pre gar esses 
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criterios para julgar se eles podem confiar nas conclus6es consegui
das por outro pesquisador. Contra este pano de fundo de urn discur
so bern estabelecido sobre o que constitui uma pesquisa de boa quali
dade, n6s identificamos varias posic:.;6es com respeito a criterios para 
pesquisa qualitativa (ver Kirk & Miller, 1 987; Flick, 1998: 257). 

Em primeiro lugar, existe a posic:.;ao de projetar diretamente a 
representatividade, fidedignidade e validade da tradic:.;ao quantitativa 
para a pesquisa qualitativa. Estes criterios, argumenta-se, sao e devem 
ser aplicaveis a qualquer forma de dados sociais. Que conclus6es po
dem ser tiradas de observac:.;6es nao fidedignas e sem validade que nao 
estejam baseadas em urn racional de amostra sistematico? A tarefa do 
pesquisador qualitativo e simplesmente explicar como sua amostra e 
representativa de uma populac:.;ao em estudo, e como os procedimen
tos de pesquisa podem ser vistos como fidedignos e validos. Esta solu
c:.;ao e rejeitada por muitos pesquisadores qualitativos com base no ar
gumento de que ela nao consegue reconhecer o carater, as intenc:.;6es e 
os objetivos espedficos da investigac:.;ao qualitativa. Alem disso, ha de
finic:.;6es nao-numericas de fidedignidade, validade e representativi
dade. Medidas de correlac:.;ao e variancia sao simplesmente irrele
vantes para a maioria da investigac:.;ao qualitativa, que tern a ver com 
sentidos e interpretac:.;6es e nao com numeros. 

Uma segunda posic:.;ao e de franca rejeic:.;ao. Amostragem, fide
dignidade e validade, argumenta-se, sao "positivistas", e express6es 
do olhar masculino agindo com urn interesse do conhecimento com 
base no controle. Os pesquisadores qualitativos rejeitam o positivis
mo e a ambic:.;ao de controlar e, consequentemente, a fidedignidade 
e a validade devem ser rejeitadas. Todos os assim chamados criterios 
de qualidade sao formas de controle social da comunidade cientifica 
sobre seus membros, que devem, em prindpio, ser rejeitados. Para 
alguns a revolta contra criterios rfgidos e a propria essencia da pes
quisa qualitativa. Tal atitude de libertac:.;ao que implique uma total 
rejeic:.;ao pode estar entre as primeiras etapas de uma emergente tra
dic:.;ao de pesquisa, mas certamente levara, a longo prazo, a uma au
toderrota. Os problemas vao se tornando evidentes a medida que OS 

sinais de institucionalizac:.;ao comec:.;am a florescer. Todo editor de re
vista ira necessitar de criterios para selecionar os trabalhos, na medi
da em que o suprimento de material comec:.;ar a exceder o espac:.;o 
economicamente disponfvel. Isso nos faz retornar ao dilema editori
al de van Dijk, mencionado acima. Ele deplora o fato de que seu pe
dido de aperfeic:.;oar a descric:.;ao do procedimento analftico tenha 
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sido rejeitado pelos autores, fundamentados no fato de que isso iria 
se constituir em uma imposic;ao de urn "discurso de poder", cuja 
analise tinha sido urn interesse central da propria revista. 0 editor, 
pareceu, sentia-se vencido por seu proprio intento (van Dijk, 1 997). 

Uma terceira posic;ao apoia a ideia de criterios de qualidade, 
mas defende o desenvolvimento de criterios relevantes especifica
mente a tradic;ao qualitativa. Amostragem, fidedignidade e validade 
serviram bern a pesquisa quantitativa, mas nao se prestam para a 
avaliac;ao da investigac;ao qualitativa. Diversos criterios sui generis 
desse tipo foram propostos para identificar aspectos de boa pratica 
na pesquisa qualitativa, por exemplo, persuasividade, acessibilida
de, autenticidade, fidelidade, plausibilidade e probidade (Hatch & 
Wisniewski, 1995; Seale, 1999). Consideramos tal esforc;o como urn 
caminho construtivo para se avanc;ar, mas gostariamos de oferecer 
urn enfoque sistematico ao problema. 

N ossa postura, fundamentada na defesa do ethos cientifico na 
pesquisa social, e a procura de criterios com equivalencia funcional a 
tradic;ao quantitativa. A pesquisa qualitativa deve desenvolver seus 
proprios criterios e regras, se quiser demonstrar sua autonomia 
como uma tradic;ao de pesquisa. Isto nao implica nem uma rigida 
competic;ao com os criterios existentes, nem a rejeic;ao completa de 
qualquer criteria, mas urn "caminho intermediario". Esse caminho 
intermediario deve ser descoberto perguntando quais sao as func;6es 
dos criterios e regras tradicionais do metoda. A partir destas func;6es 
abstratas, sera possivel construir e re-especificar criterios que sao di
ferentes, em essencia, da pesquisa quantitativa mas que sao equiva
lentes funcionais para OS metodos qualitativos. 

Uma vez assumido o compromisso de estabelecer urn conjunto 
de criterios espedficos para a pesquisa qualitativa, abrem-se dois di
ferentes caminhos para avanc;ar. Eles sao uma reflexao filosofica, a 
partir de cima, na forma de deduc;ao de princfpios, ou uma observa
c;ao empirica da "boa pratica", a partir de baixo, como e evidencia
do, por exemplo, em procedimentos e criterios para publicac;6es, 
em orientac;6es editoriais e em pesquisa qualitativa (ver Medical So
ciology Group, 1987, em Seale, 1999). No que segue, tentaremos 
uma conjugac;ao entre desenvolvimento de criterios a partir de 
cima, e observac;6es a partir de baixo. 0 resultado e urn co~unto de 
criterios que nos consideramos serem funcionalmente equivalentes 
aos criterios tradicionais de pesquisa quantitativa no que diz respei-
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to a conquistar a confianc;a dos pares, demonstrando a relevancia da 
pesquisa e, desse modo, assegurando uma credibilidade publica ao 
processo de investigac;ao. 

Consideramos a formulac;ao de proposic;6es e a prestac;ao de 
contas publica como sendo quest6es centrais no processo de investi
gac;ao. As proposic;6es baseadas na pesquisa empfrica de qualquer 
tipo devem ir alem da mera conjetura ou intuic;ao. E necessaria uma 
evidencia que de garantia as proposic;6es que sao feitas em uma are
na publica em nome da ciencia social. Mas que significa prestac;ao de 
contas publica no contexto da pesquisa social? 

A prestac;ao de contas publica nao e uma questao de prestar con
tas dos custos e beneffcios, nem e a ideia de que a boa pesquisa ne
cessita de apoio publico para suas conclus6es. 0 que queremos subli
nhar e a ideia de que a ciencia opera em urn espac;o publico. Nao e 
urn empreendimento privado. Suas proposic;6es e garantias, a fim 
de se qualificarem como conhecimento publico, sao "objetificadas" e 
tornadas publicas, e por isso estao abertos ao escrutfnio publico. Esta 
nao e uma caracterfstica espedfica da pesquisa qualitativa, mas se 
aplica a qualquer forma de ciencia, que nos consideramos como uma 
produc;ao de conhecimento metodologicamente fundamentada. 

Na Tabela 19.2, sao sugeridos os criterios de equivalencia funcio
nal para as tradic;6es quantitativas e qualitativas. Dentro da prestac;ao 
de contas publica nos vemos duas amplas categorias que fornecem a 
base para garantia de qualidade. Estas sao a confiabilidade e a rele
vancia, que captam a essencia da avaliac;ao de qualidade e se aplicam 
igualmente as tradic;6es de pesquisa qualitativa e quantitativa. 

Tabela 19.2- Equivalentes funcionais para ovolioc;oo de quo/idode com referencia a 
prestm;ao de contos publico 

T radic;ao quantitativa 

Fidedignidade das mensurac;oes Confiabilidade (c) 
(c) 

Validade interna (c) 

T amanho do amostro (c) 

Amostrogem representative (r) Relevancia (r) 

Volidode externa (r) 

Validade das mensurac;oes (r) 
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Os indicadores de confiabilidade permitem ao leitor e ao recep
tor da pesquisa estarem "confiantes" de que os resultados da investi
ga<;;ao representam a "realidade" e sao mais que o produto da imagi
na<;;ao fertil do pesquisador. Em outras palavras, os indicadores de 
confiabilidade mostram que os resultados nao sao construidos ou 
falsificados com objetivos externos a pesquisa. Eles sao o resultado 
de urn encontro empirico com o mundo, especificado pelo tempo e 
espa<;;o, que foi organizado pelos pesquisadores de maneira transpa
rente. Para a pesquisa qualitativa, a confiabilidade e indicada pela a) 
triangula<;;ao e compreensao reflexiva atraves de inconsistencias; b) 
pela clareza nos procedimentos; c) pela constru<;;ao do corpus e d) 
pela descri<;;ao detalhada. 

Os indicadores de relevancia, por outro lado, se referem ao 
quanto a pesquisa e viavel, no sentido de que ela se liga a teoria in
ternamente ou, externamente, se apresenta como uma surpresa em 
confronto a algum senso comum. A relevancia incorpora tanto a uti
lidade, quanto a importancia. Nem tudo o que e utile tambem im
portante, e coisas importantes podem nao ser imediatamente ou po
dem nao ser nunca uteis. 0 inesperado e a surpresa devem ser urn 
criterio tanto para a pesquisa quantitativa, como para a qualitativa. 
As duas tradi<;;6es, contudo, podem estruturar a surpresa de diferen
tes maneiras: o teste de hip6tese, por urn lado, e novas compreen
s6es e representa<;;6es, por outro. A relevancia e indicada por a) 
constru<;;ao do corpus; b) descri<;;ao detalhada; c) valor surpresa e d) 
em alguns casos, pela valida<;;ao comunicativa. 

Nos paragrafos que se seguem, descreveremos seis criterios de 
qualidade que, de diferentes maneiras, contribuem para a confiabi
lidade e a relevancia da pesquisa qualitativa. 

Triangular;iio e reflexividade (indicador de confiabilidade) 

0 entendimento das outras pessoas e tambem de materiais tex
tuais se inspira na experiencia da diversidade. 0 pesquisador social 
esta sempre em uma posi<;;ao de tentar descobrir sentidos em outras 
pessoas, a partir de outros ambientes sociais mas, inevitavelmente, 
tendo como base o autoconhecimento. 0 entendimento de n6s mes
mos e de outros pode ser uma busca interminavel, mas ele tern seu 
ponto de partida na consciencia de perspectivas diferentes, que le
vam a reflexividade, a descentra<;;ao de nossa propria posi<;;ao. Are
flexividade implica que, antes e depois do acontecimento, o pesqui-
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sador nao e mais a mesma pessoa. Apelar para a triangula<_;ao de 
perspectivas e metodos teoricos (Flick, 1992) e urn modo de institu
cionaliza~ao do processo de reflexao em urn projeto de pesquisa. 
Em outras palavras, o delineamento for<_;a o pesquisador a conside
rar as inconsistencias como uma parte de urn processo continuo do 
projeto de pesquisa. A aproxima<_;ao do problema a partir de duas 
perspectivas ou com dais metodos ira, inevitavelmente, levar a in
consistencias e contradi~6es. Estas diferenc;as irao exigir a atenc;ao 
do pesguisador a fim de poder ponderar sua origem e sua interpre
ta<_;ao. E evidente que algumas inconsistencias podem ser fruto deli
mitac;6es metodologicas, mas elas podem tambem demonstrar que 
os fen6menos sociais se apresentam diferentes na medida em que 
eles sao enfocados de diferentes angulos. Do mesmo modo que uma 
montanha, que tern uma configurac;ao e uma aparencia diferentes se 
vista do norte, do sul, ou de cima, mas que continua ainda sendo 
sempre a mesma montanha. N a pesquisa qualitativa procuramos 
descobrir evidencia de urn trabalho com inconsistencias, lutando 
com as inconsistencias, tanto dentro de nos mesmos, quanta entre 
colegas, gerando assim novas compreens6es, atraves da fusao de ho
rizontes, onde cada horizonte depende de uma perspectiva (Gada
mer, 1989: 306). A ideia de se levar em conta a reflexividade nao 
deve, contudo, ser entendida equivocadamente, como se fosse urn 
convite para se relatar a autobiografia do pesquisador, em vez de ser 
urn relatorio de pesquisa. 0 foco da pesquisa permanece o mundo e 
nao 0 pesquisador. 

Transparencia e clareza nos procedimentos (indicador de confiabilidade) 

Nem seria necessaria dizer que a boa documentac;;ao, a transpa
rencia e clareza nos procedimentos na busca e na analise dos dados 
sao uma parte essencial da qualidade do trabalho de pesquisa. A fun
c;ao central da documenta~ao deve ser capacitar outros pesquisado
res para reconstruir o que foi feito, a fim de testa-lo, ou imita-lo, 
para registro historico (Lazarsfeld, 1951). A fun~ao de memoria da 
documenta<_;ao e importante. Por mais obvia que ela seja, existem fa
tares estruturais que se contrap6em a essa exigencia. Os trabalhos 
de pesquisa sao, na maioria das vezes, muito curtos para incluir des
cric;6es metodologicas detalhadas. A recente tendencia de algumas 
revistas de abrir urn espa<_;o em uma rede eletr6nica, com apendices 
de publica<_;6es correntes, e apenas uma solu<_;ao parcial, pais nao 
esta clara por quanta tempo esses espa~os em rede permanecerao 
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acessfveis depois da data de publica<_;ao. Ate mesmo editores de li
vros estao cada vez mais relutantes em produzir publica<_;6es que in
cluam uma ampla se<_;ao metodol6gica. A primeira exigencia desses 
editores e, muitas vezes, a de encurtar o registro dos metodos e pro
cedimentos. E diffcil imaginar como urn livro como Authoritarian 
Personality poderia ter provocado tanta aten<_;ao analftica secundaria 
sem que ele tivesse documentado originalmente o processo de pes
quisa com amp los detalhes. 0 que necessitamos sao exigencias mini
mas para documenta<_;ao em pesquisa qualitativa, como as que exis
tem, por exemplo, para a pesquisa de levantamento, na revista Pu
blic Opinion Quarterly. A clareza na descri<_;ao dos procedimentos e 
necessaria em todas as formas de investiga<_;ao cientffica. 

A transparencia desempenha para a pesquisa qualitativa fun<_;oes 
semelhantes a validade interna e externa na pesquisa quantitativa. 
Ela pode ser avaliada a partir de uma descri<_;ao detalhada, por exem
plo, da sele<_;ao e das caracterfsticas dos respondentes e/ou dos mate
riais; do t6pico-guia das entrevistas e/ou do referencial de codifica
<_;ao para uma analise de conteudo; do metodo de coleta de dados, 
do tipo de entrevista, ou do tipo de analise de conteudo. 

A analise com auxflio de computador que emprega CAQDAS 
pode ser considerada como uma iniciativa bem-vinda que traz trans
parencia e disciplina para a analise qualitativa, embora a partir de 
pressupostos tecnol6gicos. Na verdade, a codifica<_;ao flexfvel e a in
dexa<_;ao, a analise 16gica de conex6es de textos na forma de buscas 
booleanas, e o acompanhamento de ideias para interpreta<_;ao atra
ves de "memorandos"' sao qualidades inovadoras desses novos de
senvolvimentos (ver Kelle, cap. 16, neste volume). Essas nao sao, 
contudo, ferramentas magicas; pelo contrario, elas trazem consigo 

ciladas disfuncionais, que sao conhecidas como "patologias de codi
fica<_;ao" (Fielding & Lee, 1998; Seidel, 1991 ). Muitos estudantes e 
pesquisadores incorrem no perigo de perder de vista seu t6pico de 
pesquisa, emaranhados em uma gama infindavel de ordenamentos 
e reordenamentos de centenas, e ate mesmo milhares de c6digos 
que, supostamente, deveriam oferecer garantias a uma teoria funda
mentada. Alem do mais, ha uma tendencia de usar essas ferramentas 
como indicadores ret6ricos, onde a mera men<_;ao de tais pacotes de 
software supostamente daria garantia de qualidade, como se fosse 
urn tipo de proeza tecnol6gica. 
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A construr;iio do corpus (indicador de confiabilidade e relevancia) 

N a maio ria da pesquisa social a op<_;:ao por uma amostragem sis
tematica simplesmente nao e possivel, e por isso reivindica<_;:6es de 
representatividade ou validez externa sao uma questao de argumen
ta<_;:ao. A constru<_;:ao do corpus e funcionalmente equivalente a amos
tra representativa e ao tamanho da amostra, mas com o objetivo di
verso de maximizar a variedade de representac;6es desconhecidas. 
Os pesquisadores querem mapear as representa<_;:6es de uma popu
la<_;:ao e nao medir sua distribui<_;:ao relativa na popula<_;:ao (ver Bauer 
& Aarts, cap. 2, nesse volume). 0 tamanho da amostra nao interessa 
na constru<_;:ao do corpus, contanto que haja certa evidencia de satura
<_;:ao. A constru<_;:ao do corpus e urn processo iterativo, onde camadas 
adicionais de pessoas, ou textos, sao adicionados a analise, ate que se 
chegue a uma satura<_;:ao e dados posteriores nao trazem novas obser
va<_;:6es. Uma boa distribui<_;:ao de poucas entrevistas ou textos ao Ion
go de urn amplo espectro de estratos tern prioridade sobre o nume
ro absoluto de entrevistas ou textos no corpus. Alguns poucos exem
plares de cada estrato ou fun<_;:ao social tern prioridade sobre uma se
le<_;:ao aleat6ria entre estratos ou dentro dos estratos. Ambos os crite
rios, constru<_;:ao do corpus e amostragem representativa, trazem con
fiabilidade, bern como dao garantia a relevancia dos resultados. 

Descrir;iio detalhada (indicador de confiabilidade e relevancia) 

De modo geral, a pesquisa qualitativa deve fazer uso extenso de 
registros literais das fontes. 0 registro do texto literal feito com acu
rada fidelidade e semelhante ao uso de notas de rodape para o histo
riador: e a referencia da origem de uma afirma<_;:ao. 0 leitor pode 
aceitar a interpreta<_;:ao oferecida ou chegar a urn ponto de vista dife
rente. 0 que deve ser evitado e a pratica ou a aparencia de sele<_;:ao 
cuidadosa e edi<_;:ao de pequenos extratos significativos com a finali
dade de legitimar os preconceitos do escritor. E claro que se deve 
atingir urn equilibria nesse caso. U rna compila<_;:ao de 20 transcri<_;:6es 
de entrevistas, ou de 200 recortes de jornais, nao constituem uma 
obra de ciencia social. No outro extrema, urn pequeno paragrafo rei
vindicando condensar tais materiais em alguns poucos pontos, sem 
apresentar as fontes, deixaria o leitor imaginando como teriam sur
gido estas her6icas generaliza<_;:6es e interpreta<_;:6es. Neste senti do, a 
fonte e urn indicador de confiabilidade. 
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Urn registro cuidadosamente indexado e tambem urn indicador 
de relevancia, no sentido de que ele fornece ao leitor intui<_;:6es a res
peito do colorido local, da linguagem e do mundo da vida dos atores 
sociais. Urn relat6rio bern escrito, do mesmo modo que urn born tea
tro, traz o leitor para o meio dos atores sociais. Eles come<_;:am a ta
mar sentido para ele, e a medida que tal sentido vai surgindo, assim 
tambem as afirma<_;:6es e generaliza<_;:6es vao conseguindo credibili
dade (Geertz, 1983). 

A surpresa como uma contribuir;iio a teoria e/ou ao sensa comum 
(indicador de relevfincia) 

Urn indicador de relevancia de qualquer pesquisa deve ser seu 
valor de surpresa. A evidencia pode trazer surpresa de duas manei
ras: tanto com respeito a algum ponto de vista do senso comum, 
como com respeito a alguma expectativa te6rica. Na pesquisa quan
titativa, isso e formalizado nos procedimentos de teste de hip6tese e 
de falsifica<_;:ao. 

A pesquisa qualitativa exige uma demonstra<_;:ao similar de valor 
de surpresa, a fim de evitar a falacia da evidencia seletiva na inter
preta<_;:ao (ver Boyce, cap. 18, neste volume). Por conseguinte, para 
pesquisa textual, poder-se-ia esperar encontrar evidencia de intui
<_;:6es reveladoras, de abertura diante de evidencia contraria ou uma 
mudan<_;:a de mentalidade que pudesse ter ocorrido durante o pro
cesso de pesquisa (Gadamer, 1989: 353). A fim de evitar o uso de en
trevistas qualitativas, ou analise de texto, como geradores de cita
<_;:6es que possam ser empregadas para apoiar ideias preconcebidas, 
toda pesquisa necessita documentar a evidencia com uma discussao 
sobre as expectativas confirmadas ou nao. Apenas uma evidencia 
que leva a confirma<_;:ao ira provavelmente levantar duvidas e suspei
ta sobre a qualidade da pesquisa e da analise. 

A validar;iio comunicativa (indicador de relevfincia) 

A valida<_;:ao da analise de entrevista ou dos materiais de texto 
atraves da confronta<_;:ao com as fontes e obten<_;:ao de sua concordan
cia e consentimento, foi proposta como urn criteria de qualidade, o 
assim chama do criteria de valida<_;:ao comunicativa dos participantes, 
ou dos entrevistados. Este e urn procedimento basico de valida<_;:ao 
do projeto de "teorias subjetivas" de Groeben et al. (1988; ver Stein-
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ke, 1998). Ha semelhan<;;as entre este criteria eo levantamento com 
retroalimenta<;;ao, que na literatura organizacional da decada de 
1960 foi considerado uma alavanca na mudan<;;a organizacional pla
nejada na pesquisa-a<;;ao (Miles et al., 1969). Em muitas situa<;;6es de 
valida<;;ao consensual, e discuss6es sobre discordancias que surgem na 
interpreta<;;ao, podem ser de valor para o pesquisador e para os parti
cipantes. Isto mostra respeito para a perspectiva do ator social e e 
consistente com o interesse do conhecimento do "empoderamento". 

Contudo, isso nao poder ser uma condi<;;ao sine qua non da rele
vancia da pesquisa. Tomemos urn exemplo extrema: confrontando 
o abuso do poder por parte de urn ator social, o pesquisador qualita
tivo iria seguramente procurar evitar uma valida<;;ao comunicativa. E 
provavel que o ator social interessado recusara aceitar o ponto de 
vista do pesquisador. Se o pesquisador sucumbir a "censura" do ator 
social, isso iria amea<;;ar a independencia da pesquisa. 0 ator nao 
pode se constituir em autoridade ultima na descri<;;ao e interpreta
<;;ao de suas pr6prias a<;;6es. 0 observador tern diferentes vantagens 
sobre o observado e isso pode ser de valor intrinseco, independente
mente do consentimento do ator observado. Por exemplo, o conhe
cimento implicito ou os pontos cegos da auto-observa<;;ao muitas ve
zes escapam a consciencia imediata do ator social. 0 observador esta 
em uma situa<;;ao privilegiada quanta a isso. Em primeiro lugar, o 
observador ve o que o a tor nao pode ver sobre si mesmo, como o co
nhecimento implicito ou rotinas comportamentais e praticas cultu
rais aceitas sem discussao. Em segundo lugar, o observador ve todo o 
quadro, o que inclui o ator e seu meio social e fisico. Isto se estende 
para alem do olhar habitual do ator. Em terceiro lugar, o observa
dor, como cientista social, emprega abstra<;;6es com respeito as prati
cas ou representa<;;6es que o ator observado pode nao aceitar ou en
tender. Urn caso classico eo conceito de "falsa consciencia", ou ode 
"inconsciente". Mas isso nao e afirmar que o observador produz des
cri<;;6es objetivas e validas, significa antes que ele pode ter a vanta
gem de estar em uma perspectiva diferente com respeito ao ator. 
Tomar o ator como autoridade ultima na estrutura e fun<;;ao de suas 
representa<;;6es e perder a oportunidade de aprender e criticar a 
partir de diferentes perspectivas. 

Sintese e conclusao 

Argumentamos que uma presta<;;ao de contas publica, na pesqui
sa qualitativa, se fundamenta em reivindica<;;6es a partir de dois am-
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plos criterios, o da confiabilidade e o da relevancia. Para fundamen
tar tais reivindica~6es, 0 delineamento, OS metodos e procedimen
tOS, e a analise e relat6rio, devem dar conta, e devem ser percebidos 
como dando conta, de certos criterios de qualidade. Trouxemos a 
discussao, neste capitulo, os indicadores classicos de fidedignidade, 
validade e amostra representativa da tradi~ao quantitativa. Atraves 
da ideia de se abstrair uma equivalencia funcional dos criterios da 
pesquisa quantitativa, oferecemos seis criterios de boa pratica para 
guiar uma pesquisa qualitativa. Estes sao a triangula~ao e reflexivi
dade de perspectivas, a documenta~ao transparente de procedi
mentos, os detalhes da constru~ao do corpus, a descri~ao detalhada 
dos resultados, a evidencia de surpresa pessoal, e em algumas cir
cunstancias, a valida~ao comunicativa. Sob alguns aspectos, esta e 
uma lista, ou formula, com dois objetivos relacionados. Ela tern a in
ten~ao de funcionar como urn conjunto de orienta~6es, embora nao 
especificadas, para dar forma ao delineamento, a analise e ao relata
rio da investiga~ao qualitativa. Paralelamente, ela e uma sfntese da
quilo que o revisor crftico deve perguntar com respeito a urn traba
lho de pesquisa, e urn lembrete ao pesquisador sabre que passos 
apropriados devem ser tornados para oferecer a garantia necessaria. 

Para concluir, este volume tentou apresentar aos leitores tanto os 
conceitos subjacentes aos varios procedimentos da pesquisa qualita
tiva, como as maneiras praticas de usa-los. Mas, juntamente com 
nossos colaboradores, esperamos ter conseguido urn pouco mais 
que isso. A tradi~ao da pesquisa qualitativa necessita desenvolver urn 
corpo de experiencia e de perkia comprovada a fim de prestar in
forma~6es sabre escolhas entre diferentes metodos (a indica<;ao do 
metoda), e sabre como avaliar a adequa~ao de urn estudo quando 
emprega determinado metoda (criteria de qualidade). :E necessaria 
urn compromisso coletivo na elabora~ao de tais criterios de qualida
de tanto para o ensino como para a pesquisa. Ignorar ou rejeitar o 
desafio ira, a longo prazo, condenar a pesquisa qualitativa a estagna
~ao nas ciencias sociais. Se a pesquisa qualitativa quiser competir 
dentro do cenario mais amplo devera justificar seus metodos e pro
posi~6es e responder as exigencias de credibilidade publica, confia
bilidade e relevancia. Nao consideramos nossas propostas como a 
solu~ao definitiva de algo que e essencialmente urn problema de 
pratica. Pelo contrario, esperamos que essas sugest6es venham esti
mular urn debate crftico e construtivo com respeito a uma preocupa
~ao emergente de muitos com referencia a pesquisa qualitativa. 
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GLOSSARIO 

Acomoda~ao: processo de mudan<_;a de urn discurso feito para uma 
comunidade, de tal modo que ele seja relevante e compreensivel 
por outra comunidade. Uma acomoda<_;ao cientifica e feita quando 
urn trabalho tecnico para urn peri6dico de pesquisa e transforma
<:fo para urn publico leigo. 

Agrega~ao: refere-se a aglomera<_;ao de dados, acontecimentos ou 
processos. A aglomer;;t<_;ao de dados e chamada de agrega<_;ao artifi
cial. A aglomera<_;ao de acontecimentos e processos e chamada de 
agrega<_;ao natural. Por exemplo, a agrega<_;ao artificial e realizada 
calculando-se estatisticas, isto e, medias; a agrega<_;ao naturale rea
lizada pela a<_;ao conjunta de grandes quantidades de eventos ou 
processos. A agrega<_;ao natural, bern como artificial, e vista como o 
mecanismo basico para a emergencia de leis. 

ALCESTE: programa de computador para pesquisa qualitativa que 
distingue diferentes tipos de discurso em textos naturais, atraves 
da realiza<_;ao de uma analise estatistica automatica. 

Meio social: grupo de pessoas que pensam e sentem de maneira dis
tinta. Na pesquisa qualitativa, as pessoas podem ser tipificadas 
pela combina<_;ao de estrato e fun<_;ao social por urn lado, e pelas re
presenta<_;oes caracteristicas de urn tema, por outro. 

Ambigii_idade: caracteristica basica da linguagem que causa as mai
ores d1ficuldades para se fazer analise de conteudo computadori
zada; tambem chamada de polissemia. As palavras significam coi
sas diferentes em diferentes contextos. Nao ha uma rela<_;ao entre 
palavras e conceitos. Por exemplo, homonimos sao palavras com o 
mesmo som ou a mesma grafia, mas com diferentes significados 
referenciais. A mesma palavra pode ser apreendida em sentidos 
diferentes, ou pode ter diferentes conota<_;oes. Au-aves do uso me
taf6rico, n6s movemos as palavras au-aves de contextos, a fim de 
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estruturar uma compreensao espedfica do mundo. N a ironia ou 
sarcasmo, n6s dizemos uma coisa, mas significamos o oposto. A 
ambigiiidade na linguagem privilegia o codificador humano na 
analise de conteudo, que pode lidar com essas dificuldades inter
pretativas com eficiencia. 

Amostragem: selecionar aleatoriamente unidades de analise de urn 
referencial de amostragem, de tal modo que as estimativas da po
pula<_;ao sejam obtidas com margens de erro conhecidas. 

Amostragem aleat6ria: na analise de conteudo e na pesquisa de le
vantamento, este e o prindpio-chave para selecionar unidades de 
analise. 0 referencial de amostragem lista todas as unidades de 
uma popula<_;ao e da a elas uma probabilidade conhecida de pode
rem ser selecionadas. Isto permite ao pesquisador determinar urn 
parametro, dentro do limite de confian<;a conhecido. A amostra
gem aleat6ria substitui pelo erro conhecido. Em contraste, a cons
tru<_;ao do corpus e urn principia de sele<_;ao em situa<_;6es onde o re
ferencial de amostragem e impensavel. A sele<_;ao por acaso, ou por 
conveniencia, e procedimento nao sistematico, em contraste tanto 
com a amostragem, quanta com a constru<_;ao do corpus. 

Amostra representativa: sele<_;ao aleat6ria de unidades de analise da 
popula<_;ao, de tal maneira que as estimativas das caracterfsticas de
rivadas da amostra sao iguais as da popula<_;ao, dentro de limites de 
confiabilidade conhecidos. A amostra representativa nao produz e 
a margem de erro e conhecida. 

Analise com auxilio de computador: o uso de software de computa
dor para o tratamento de dados qualitativos, a fim de automatizar 
tarefas mecanicas que estao envolvidas na analise interpretativa 
desses dados. 

Analise de ~ados: qualquer abordagem qualitativa ou quantitativa, 
para redunr a complexidade no material dos dados, e para chegar a 

uma interpreta<;ao coerente do que e pertinente e do que nao e. 

Analise interpretativa: processo hermeneutico ( e nao-algorftmico ), 
atraves do qual urn interpretador humano tenta descobrir sentido 
(Verstehen) nos dados qualitativos. 

Analogia: na ret6rica, uma compara<_;ao feita para mostrar seme
lhan<_;a. A analogia pode tambem ser uma forma de raciodnio, em 
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que a semelhanc;a entre duas ou mais coisas e inferida de uma se
melhanc;a conhecida entre elas em outros aspectos. 

Ancoragem: na semiologia, quando uma imagem e acompanhada 
pelo texto que serve para tirar a ambigiiidade da imagem, diz-se 
que o texto ancora a imagem. Deve ser distinguida de revezamento. 

Apoio: uma premissa que fundamenta a garantia no argumento. 

Argumento: a unidade basica da analise ret6rica. N ormalmente, urn 
argumento pratico e urn ponto, ou uma serie de raz6es usadas 
para apoiar uma proposic;ao especifica. Os elementos basicos sao 
proposic;ao, dados, garantia, apoio e refutac;ao. 

Argumenta~ao: a) atividade verbal ou escrita que consiste em uma 
serie de afirmac;6es com o objetivo de justificar, ou refutar deter
minada opiniao e persuadir urn publico; b) nas entrevistas narrati
vas, aqueles elementos nao-narrativos do texto, que justificam 
ac;6es com a apresentac;ao de raz6es, explicam regras, ou mencio
nam relac;6es entre coisas, ou conceitos. 

Associa~ao de palavras: variante da tecnica de perguntas abertas, 
que solicita aos respondentes que escrevam quaisquer palavras que 
eles associem com o objeto em foco. 

Avalia~ao: nas conversac;6es, urn turno que envolve apreciac;ao, se
guido normalmente par urn segundo turno em que se concorda, 
ou se melhora, a avaliac;ao. 

Bemetologia (em ingles, bemetology): acronimo para representar "me
teorologia comportamental" (behavioral meteorology). Refere-se a 
exigencia metodol6gica de juntar continuamente dados compor
tamentais e experimentais, como e feito na meteorologia. 

Canones ret6ricos (partes da ret6rica): as cinco divis6es do estudo 
da ret6rica nos tempos classicos: invenc;ao, disposic;ao, estilo, me
moria e apresentac;ao. 

Cantometrica: procedimento complexo, que inclui 37 dimens6es 
analiticas, desenvolvido par Alan Lomax, para comparar e tipifi
car cantos populares em todas as culturas humanas. 

CAQDAS: significa Computer-Assisted Qualitative Data Analysis 
Software - software para analise de dados qualitativos com auxflio 
de computador -, uma tradic;ao recente de desenvolvimentos de 
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software para auxiliar a analise de dados qualitativos. Estes pacotes 
de software auxiliam indexac;ao e conexao de unidades de analise; 
permitem que se fac;am memorandos em tais conex6es, na forma 
de comentarios ad hoc; permitem operac;6es complexas de procu
ra-e-recuperac;ao com indices; fornecem ferramentas graficas para 
representar as ligac;6es entre os textos; e oferecem interfaces nu
mericas para analise estatistica de freqiiencias de c6digos em urn 
corpus de materiais. 

Cemirio sonoro: termo criado pelo compositor canadense Murray 
Schafer, para analisar e melhorar a ecologia acustica humana. Urn 
projeto de ambito mundial reconstr6i, registra e descreve sons da 
vida cotidiana, passada e presente. 0 projeto e descritivo, bern 
como prescritivo, com a missao de diminuir o ruido para melhorar 
a qualidade da vida moderna. Tecnicas como perfil de sonoridade, 
caminhadas de escuta e diario de som, foram desenvolvidas para 
avaliar a qualidade de alta, ou baixa fidelidade, ou a proporc;ao na
tural/artificial de urn cenario sonora especifico. 

Codigos de tempo: em videos, os segundos, minutos e horas que re
gistram o tempo concreto de registro durante uma filmagem. 

Codifica«;ao: a aplicac;ao de urn procedimento conceptualmente 
construido a urn conjunto de materiais. A anexac;ao de palavras 
indexadas ( c6digos) aos segmentos da unidade de urn registro 
(por exemplo, a transcric;ao de uma entrevista, ou urn protocolo 
de campo). 

Coerencia: criteria de boa pratica na analise de conteudo. Urn refe
rencial de codificac;ao e coerente se os c6digos derivam de urn 
principia conceptual superior trazendo, desse modo, complexida
de de uma maneira organizada. Pode ser considerado como urn 
criteria estetico: referenciais de codificac;ao coerentes contribuem 
para uma analise de conteudo bela. 

Complexidade melodica: serie de tentativas para construir indica
dares culturais a partir da estrutura mel6dica de pec;as musicais, 
tais como hinos nacionais ou musicas cam peas de audiencia em pa
radas de sucesso. Esses indicadores normalmente levam em consi
derac;ao a freqiiencia e a magnitude das mudanc;as de tom, a dire
c;ao da progressao tonal e a combinac;ao entre musica e texto. 
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Concordancia: procedimento computadorizado que lista todos os 
co-textos de uma palavra-chave, dentro de urn determinado corpus 
de texto. Normalmente, o tamanho do co-texto pode ser especifi
cado pelo numero de palavras antes e depois de uma palavra-cha
ve, pela frase ou pelo paragrafo, dentro do qual uma palavra-chave 
ocorre. Considerada anteriormente como uma atividade manual 
de intenso trabalho, e agora disponivel em questao de segundos, 
servindo para avaliar os sentidos das palavras ou para conferir a 
qualidade de uma consulta de urn texto on-line. 

Conota~ao: na semiologia, tipo de significac;ao de segunda ordem. 
Urn sentido adicional de urn signo, alem de sua denotac;ao: o signo 
denotativo se torna o significante do significado conotativo. A fim 
de apreender a conotac;ao de urn signo, e necessaria urn conheci
mento cultural ou convencional suplementar. 

Constru~ao: termo que realc;a o papel que a linguagem desempe
nha na criac;ao de nossos mundos sociais, em oposic;ao a meramen
te refleti-los ou descreve-los. 

Co-ocorrencia: analise computadorizada que avalia o numero de 
vezes em que duas palavras aparecem juntas, dentro de uma unida
de espedfica de texto. A distribuic;ao de freqiiencia destas co-ocor
rencias e modelada estatisticamente, a fim de se conseguir uma re
presentac;ao grafica da estrutura associativa, em urn determinado 
corpus de texto. 

Constru~ao de confiabilidade: caracteristica da pesquisa de boa 
quali~ad~. A fide~ignidade eo tamanho da amostra na pesquisa 
quantitativa e a tnangulac;ao, a transparencia, a construc;ao do cor
pus e a descric;ao detalhada, na pesquisa qualitativa, sao •medidas 
para construir confiabilidade junto ao publico, em rela<sao aos re
sultados da pesquisa. 

Constru~ao de corpus: processo de coletar materiais, na pesquisa 
qualitativa. Nao esta baseado em prindpios aleat6rios, mas e, con
tudo, sistematico, levando em considerac;ao a relevancia, homoge
neidade, sincronicidade e saturac;ao. Implica a ampliac;ao de fun
c;6es e de estratos (variaveis externas), ate que o espectro das repre
sentac;6es focais (variaveis internas) de urn tema esteja saturado. 

Constru~ao de teoria: na analise de texto computadorizada, a com
parac;ao de segmentos de texto codificados au-aves da analise in-
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terpretativa, a fim de desenvolver uma rede complexa de concei
tos, categorias ou tipos gerais. 

Corpus: conjunto limitado de materiais determinado de antemao 
pelo analista, com certa arbitrariedade, e sabre o qual o trabalho e 
feito. Podem-se distinguir corpora com objetivos gerais, tais como 
corpora lingiifsticos, de corpora t6picos, tais como urn conjunto de 
entrevistas qualitativas em urn projeto de pesquisa social. 

Dados: fatos ou evidencia que estao a disposi<_;ao do proponente de 
urn argumento. 

Dados qualitativos: dados nao estruturados, par exemplo, transcri
<_;6es de entrevistas abertas, anota<_;6es de campo, fotografias, docu
mentos ou outros registros. 

Dados visuais como indicadores de disposi~oes psicologicas cole
tivas: urn filme, urn comercial de Tv, uma pintura popular, uma 
fotografia famosa, podem ter ressonfmcia geral para urn grande 
numero de pessoas. Tais materiais podem nos dizer alga sabre 
seus gostos, desejos, fantasias ou opini6es. 

Defini~ao subjetiva: o sentido subjetivo de determinada palavra, fe
nomeno ou coisa, empregado par urn entrevistado. 

Delineamento de pesquisa: varias estrategias para pesquisa, que in
cluem negocia<_;6es entre os custos para implementa-las e os resul
tados a serem esperados. Os prindpios do delineamento incluem 
o levantamento social, experimenta<_;ao, estudos de painel, estudos 
de caso, observa<_;ao participante e etnografia. 

Delineamento paralelo: essa ideia sugere que o estudo do mundo 
vi~ido de uma comunidade e conseguido de maneira mais apro
pn&dJ. atraves da analise longitudinal coordenada, tanto dos da

dos da mfdia, como au-aves de entrevistas diretas. A interpreta<_;ao 
de ambos os dados e favorecida pelo contexto redproco. Par exem
plo, nem os levantamentos, nem as entrevistas qualitativas sao au
to-explicativos; sua interpreta<_;ao e favorecida analisando-se 0 

processo de cultiva<_;ao do ambiente simb6lico pelos meios de co
munica<_;ao de massa de uma comunidade. 

Denota~ao: na semiologia, a significa<_;ao de primeira ordem. 0 sig
nificado literal, ou primario, de urn signa. Para apreender esse 
sentido e suficiente apenas o conhecimento cotidiano. 
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Descri~ao detalhada: indicador de boa pratica da pesquisa qualita
tiva. A pesquisa e, muitas vezes, relatada com descric;6es detalha
das de situac;6es, acontecimentos e experiencias, como mostradas 
nas entrevistas, observac;6es ou documentos, que fazem uso exten
so de citac;6es literais. Isso aumenta a relevancia da evidencia e fa
vorece a confiabilidade do publico em relac;ao aos dados. 

Diciomirio: ferramenta na analise de conteudo computadorizada. 
Ele define uma lista de conceitos, atraves de uma lista espedfica de 
palavras-sfmbolo. Uma palavra-sfmbolo e atribufda a urn conceito 
singular. 0 computador identifica palavras-sfmbolo como seqiien
cias e as atribui automaticamente ao conceito predefinido. A cons
truc;ao de urn dicionario para urn corpus de texto espedfico consti
tui uma interpretac;ao do pesquisador. 0 procedimento e limitado 
pela ambigiiidade de palavras isoladas com relac;ao a conceitos. 

Dilema fidedignidade-validade: definic;ao psicometrica de fidedigni
dade e validade implica que fidedignidade eo limite superior de vali
dade. Este nao eo caso nos procedimentos interpretativos. Na avalia
c;ao da boa pratica de analise de conteudo, pode surgir urn dilema. A 
validade de uma analise complexa e muitas vezes conseguida atraves 
da reduc;ao da fidedignidade do codificador. Interpretac;6es validas 
nao sao, necessariamente, consensuais; a divergencia, por si mesma, 
produz informac;ao. 0 mapeamento estrito de criterios de qualidade 
entre pesquisa quantitativa e qualitativa e inadequado. 

Dinamica de grupo: as caracterfsticas emergentes de varias pessoas 
em interac;ao, por exemplo, no contexto de uma entrevista com 
grupo focal. 

Discurso: a) falas e textos lingiifsticos de todo tipo, incluindo a con
versar;:ao que ocorre naturalmente, artigos de jornal ou dados de 

entrevista; b) na lingiifstica, todo agrupamento de palavras em 
unidades maiores que uma sentenc;a. 

Elicia~ao (evoca~ao) de dados: termo generico para todo metodo 
de extrac;ao de dados de qualquer tipo, falando com as pessoas, ob
servando as pessoas, ou coletando registros materiais. 

Entrevista com grupo focal: urn pequeno numero de pessoas, nor
malmente de seis a oito, encontra-se para discutir urn tema de in
teresse comum, liderado por urn moderador, muitas vezes acom
panhado por urn ou dois observadores. 
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Entrevistas individuais em profundidade: uma entrevista semi-es
truturada com urn unico respondente, em contraste com a entre
vista estruturada de pesquisa de levantamento e as conversac;6es 
mais longas da observac;ao participante. 

Entrevista narrativa: metodo espedfico de entrevista que consiste 
em pedir as pessoas que contem sua vida, tanto como urn todo, ou 
focando, por exemplo, em uma doenc;a, ou em sua biografia pro
fissional. A parte principal da entrevista e uma narrativa esponta
nea mais longa da hist6ria de vida do indivfduo, durante a qual o 
entrevistador se abstem de intervenc;6es diretivas. 

Episodio: pequeno evento, com uma estrutura narrativa que pode 
ser parte de uma narrativa, ou de uma hist6ria maior. 

Episodio repetido ("repisode"): epis6dio que acontece repetida
mente (por exemplo, "toda vez que eu vou a escola, eu primeiro 
encontro meu vizinho e depois meu amigo"). 

Erro de amostragem: o erro conhecido, associado a uma estrategia 
de amostragem espedfica. 0 erro de amostragem e expresso a 
margem de uma estimativa da media, ou da variancia, de uma ob
servac;ao. 

Esquema autogerador: a entrevista narrativa faz uso de uma com
petencia universal de se contar hist6rias. Uma vez iniciada a nar
rac;ao, ela conduz o narrador a detalhar a estruturac;ao, atribuir 
relevancias a urn ponto de vista particular e a levar a hist6ria a urn 
final. Outros termos sao "esquema da hist6ria", "16gica narrati
va", "exigencias inerentes", "convenc;ao narrativa" e "gramatica 
da hist6ria". 

Estrategia de amostragem: procedimento para selecionar aleatoria
mente itens, ou pessoas, de urn referencial de amostragem, em
pregando praticas ja existentes, tais como amostragem sistemati
ca, estratificac;ao ou agrupamentos, ou combinac;6es complexas de 
tais estrategias. 

Estratos e fun~oes: na construc;ao do corpus, o espectro de variaveis 
externas, que sao controlaveis para a selec;ao de materiais, ou pes
soas. Estratos adicionais e func;6es sociais acrescentam variedade 
de representac;6es, ate que a saturac;ao seja alcanc;ada. Estrato se 
refere a diferenciac;ao hierarquica e func;ao a diferenciac;ao de pa
pel entre grupos sociais. 
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GLOSSARIO 

Ethos: uma das tres provas de Arist6teles Uuntamente com pathos e 
logos). Essas provas estruturam o argumento. Ethos eo argumento 
que apela para a credibilidade pessoal como evidencia de uma po
sic,;ao particular. 

Evento musical total: concepc,;ao de musica que vai alem do mero 
evento sonoro, e inclui o comportamento e a experiencia do musi
co, do publico, a situac,;ao em que a musica e executada e o discurso 
sobre musica entre OS participantes. 

Evidencia de video: a qualidade do som e da imagem como varia
veis de evidencia; o angulo de registro, como implicando, possivel
mente, representac,;ao distorcida ou vies. 

Exame de hipotese: o emprego de complexas tecnicas de consulta 
(de materiais) na analise computadorizada, a fim de descobrir seg
mentos de texto que podem ser considerados como evidencia, ou 
contra-evidencia, de certos pressupostos (mais ou menos precisos). 

Expressao indexica: expressao como, por exemplo, "aqui", ou "ago
ra", que muda de senti do conforme a situac,;ao concreta em que ela 
e dita. Os analistas da conversac,;ao defendem que todas as expres
s6es sao indexicas. 

Fala conclusiva: a fase final de uma entrevista narrativa. Depois que 
o gravador foi desligado, a conversac,;ao provavelmente continua, 
informalmente, e com urn sentimento de relaxamento. Esses "co
mentarios" revelam pistas importantes para a interpretac,;ao con
textual da narrativa registrada. As falas conclusivas devem ser re
gist~adas em urn protocolo de memoria, imediatamente ap6s a en
trevtsta. 

Fahicia da autovalida~ao, da evidencia seletiva: consiste na tentati
va sincera de aplicar urn modelo, ou provar uma teoria, que leva a 
subverter a evidencia de qualquer fato, ou dado, que possa servir a 
esse objetivo. 

Falacia da causa mecanicista: consiste em fragmentar os compo
nentes de urn complexo causal e analisa-los separadamente, e ate 
mesmo avaliar sua influencia causal separadamente, como se eles 
fossem elementos discretos, determinados por forc,;as discretas, e 
nao como sendo dinamicamente relacionados urn com o outro. 
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Falacia da causa superflua: consiste em explicar urn acontecimento 
a partir da ac,;ao de urn ou outro agente, que se pode provar ter 
existido, mas que teve pouca ou nenhuma influencia sobre os re
sultados. 

Falacia das causas necessarias e suficientes: postura analitica que 
consiste em fragmentar explicac,;6es de acontecimentos em fatores 
discretos, qualificando-os como causas necessarias e suficientes ou, 
as vezes, como causas subjacentes e imediatas. 

Falacia da evidencia desproporcional: distorc_,;6es que podem ocor
rer, pois diferentes atores nao levam em considerac,;ao grande quan
tidade de informac,;6es. A informac,;ao disponivel pode tornar rele
vante o que tinha menos significac,;ao. 

Falacia da evidencia relativizada: consiste em considerar os textos, 
tanto como a base de nossa compreensao do passado, mas tambem 
como construc,;6es mais ou menos opacas, atraves das quais nenhum 
passado "real" pode ser recuperado e cujo sentido, por conseguin
te, depende essencialmente do prejulgamento do leitor individual. 
Tambem conhecida como a falacia do pos-modernismo. 

Falacia da falsa dicotomia: consiste em sugerir uma dicotomia en
tre dois termos, que na verdade nao sao nem mutuamente exclusi
vos, nem coletivamente exaustivos. 

Falacia da narrativa anacronica: consiste em ler o passado como se 
nao fosse mais que urn palco para o presente. Conhecida tambem 
como a falacia Whig da historia. E. a analogia temporal do etnocen
trismo: o entendimento de outra cultura, ou de outro tempo, em 
termos de sua propria cultura, ou de seu proprio tempo presente. 

Falacia do fato secreto: consiste na cren~a de que fatos ocultos pos
suem urn significado espedfico e que, se descobertos, teriam papel 
importante na explicac,;ao dos acontecimentos em questao. 

Falacia da posi~ao adversaria: pressuposic,;ao de que a verdade e 
mais rapidamente alcanc,;ada se cada historiador, ou cientista so
cial, adotar uma posic,;ao adversaria. 

Falacia da redu~ao: consiste em identificar urn elemento singular 
na explicac,;ao apresentada e reivindicar, sem raz6es fundamenta
das, que ele e o elemento-chave de toda a historia. A distorc,;ao re
sultante e disfuncional para a explicac,;ao. 
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GLOSSARIO 

Fala/texto contextualizados: na analise de discurso, a proposi\ao 
basica que afirma que toda fala e texto tern aver com contextos es
pedficos. 

Fase de questionamento: a terceira fase da entrevista narrativa. De
pais da fase da narrativa principal, o entrevistador faz as perguntas 
imanentes, traduzindo livremente perguntas exmanentes para os 
referenciais e o vocabulario do informante. Regras de procedi
mento excluem perguntas do tipo "por que?", ou mostram contra
di\6es na narrativa. 

Fidedignidade: indicador de qualidade na pesquisa social quantita
tiva. Urn instrumento mede urn fenomeno consistentemente se 
aplicado repetidas vezes, ou por diferentes pessoas. Por exemplo, 
urn teste de inteligencia deveria apresentar o mesmo numero no 
QI, em repetidas aplica\6es para a mesma pessoa. 

Folha de codifica~ao: na analise de conteudo feita manualmente, os 
codificadores assinalam seus julgamentos para cada unidade de 
texto em uma folha de codifica\ao- uma folha de codifica\ao para 
cada unidade de codifica\ao. A folha de codifica\ao traduz as uni
dades de texto para urn formato adaptado a analise estatistica -
urn valor para cada c6digo, para cada unidade de texto, para 
cada codificador. Estes registros sao posteriormente inseridos no 
computador como dados em numeros brutos. As folhas de codifi
ca\ao podem ser diretamente construidas no proprio computa
dor, semelhantes as que se tern a mao evitando, desse modo, que 
a entrada de dados possa ser uma fonte de erros no processo. 
Uma folha de codifica\ao e sempre apoiada por urn livro de codi
fica\ao explicativo. 

Formula~ao: na conversac;ao, urn turno oferecido como uma reafir

ma\aO, com palavras diferentes, da essencia daquilo que falou urn 
locutor anterior. 

Garantia: na argumenta\ao, uma premissa que consiste em raz6es, 
fundamenta\6es ou regras, empregada para assegurar que os da
dos sao legitimamente utilizados para apoiar a proposi\ao. 

Genero: tipo de discurso com caracteristicas distintas, por exemplo, 
os "filmes de cow-boys", como urn genera de filme, ou reporta
gens, como urn genera jornalistico. 
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Gostos musicais: associa<;ao empirica entre preferencias musicais e 
categorias sociais de pessoas. Os gostos musicais sao parte do capital 
cultural e das distin<;6es sociais. Os gostos podem ser usados como 
indicadores culturais da posi<_;ao das pessoas no espa<;o social. 

Homogeneidade: principia da constru<_;ao de corpus. Os textos, ou 
outros materiais, devem se constituir de urn material constitutivo 
(mico, e nao de uma mistura de diferentes materiais. Por exemplo, 
nao e aconselhavel misturar transcri<_;6es de entrevistas individuais 
com transcri<_;6es de entrevistas com grupos focais, ou textos de 
jornal com transcri<;6es de entrevistas, dentro de urn (mico corpus. 
Estes materiais precisam ser analisados separadamente. 

leone: na semi6tica, urn tipo de signo em que a rela<;ao entre o signi
ficante e o significado e de semelhan<_;a, representa<_;ao pict6rica ou 
reprodu<_;ao, por exemplo, uma fotografia. Este e o tipo de signo 
menos arbitrario/convencional na semi6tica de Peirce. 

Indica~ao de qualidade: cada metodo de pesquisa possui sua "boa 
pratica", que e indicada por alguns criterios. Para a pesquisa quan
titativa, normalmente sao conferidos a representatividade da amos
tra, o tamanho da amostra e a fidedignidade e validade das medi
das numericas. Na pesquisa qualitativa, criterios equivalentes es
tao menos claramente desenvolvidos. Eles podem incluir triangu
la<_;ao, transparencia, constru<_;ao de corpus, surpresa pessoal, des
cri<_;ao detalhada e, algumas vezes, valida<_;ao comunicativa. 

Indica~ao de urn metodo: no delineamento da pesquisa, o proble
ma de escolher o metodo de pesquisa apropriado ao problema em 
questao. Por exemplo, para objetivos diferentes, o pesquisador ira 
preferir a observa<_;ao a entrevista, ou urn levantamento baseado 
em questionarios a entrevistas com grupos focais. A contra-indica
<;ao se refere ao conhecimento de quando nao empregar urn deter
minando metodo. 

lndicadores culturais: analise de series temporais de urn texto, 
imagem ou materiais sonoros, a fim de mapear as flutua<_;6es no 
uso de aspectos simb6licos, referencias e fcones, em uma comuni
dade. Presume-se que essas mudan<_;as no uso de aspectos e ima
gens, indiquem as mudan<_;as nos valores culturais, nas ideias e re
presenta<_;6es, do mesmo modo que a fuma<_;a indica o fogo oculto. 
Os indicadores sao muitas vezes mais faceis de observar do que os 
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GLOSSARIO 

valores culturais que eles representam; desse modo, eles sao medi
das eficientes do ponto de vista da pesquisa. 

Indice: a) na semi6tica, urn tipo de signo em que a rela~ao entre o 
significante e o significado e de contigiiidade, ou causalidade, por 
exemplo, a fuma~a significa fogo. 0 conhecimento convencional e 
mais importante para urn indice do que para urn icone; b) na amili
se computadorizada, qualquer etiqueta, ou marcador, anexado a 
uma unidade de texto, com fins de consulta. 

Informante: o entrevistado, em uma entrevista narrativa. 

Interesses do conhecimento: refere-se a tipifica~ao de Habermas 
das tres tradi~6es de conhecimento - empirico-analitico, herme
neutico e critico -, cada urn deles associado a urn interesse do co
nhecimento especifico: controle, constru~ao de consenso e eman
cipa~ao, ou "empoderamento". Nao devem ser confundidos com 
urn metodo especifico de pesquisa, ou com os interesses indivi
duais de uma pessoa. 

KWIC (keyword in context- palavra-chave em contexto): termo 
generico para procedimentos computadorizados, que auxilia na 
analise dos textos, identificando palavras singulares juntamente 
com seu co-texto, por exemplo, nas analises de concordancia ou 
de co-ocorrencia. 

KWOC (keyword out of context- palavra-chave fora de contexto): 
termo generico para procedimentos computadorizados, que con
tribui para analise de textos, focando na ocorrencia de palavras 
isoladas. Tal pratica inclui listagens de vocabulario, contagem de 
palavras e analises baseadas em dicionario. 

Lematiza~ao: o tratamento preparat6rio do texto, exigido para efi
cientes analises de KWIC e KWOC. Estas analises computadoriza
das exigem rotinas que reduzem diferentes fm-mas gramaticais das 
palavras a urn sentido unico da raiz. Por exemplo, para fins de uma 
analise especifica, as formas da palavra jogar, jogo, joga, jogou, jo
gando, etc. sao equivalentes ao radical ''jog", que pode ser tornado 
como simbolo do conceito "atividade de lazer" (KWOC), ou em es
treita associa~ao com a palavra "crian~a" (KWIC). 

Lei e chance: lei se refere a toda regularidade que permite predi
~6es de qualquer sorte. Chance se refere a eventos aleat6rios, ou 
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processos, que nao podem ser preditos. Lei e chance nao devem 
ser confundidos com determinismo e indeterminismo. 

Lei do instrumento: refere-se a observa<;ao de que a capacidade hu
mana para definir e resolver problemas depende das habilidades e 
instrumentos disponiveis; tambem conhecida como dependencia 
funcional do pensamento. Em outras palavras: de a uma crian<;a 
urn martelo e ela vera tudo como tendo necessidade de ser batido. 
A lei enfatiza a importancia de urn pluralism a metodol6gico para a 
pesquisa social. 

Leitura cetica: na analise de discurso, urn modo de ler urn texto, 
que implica questionar sua organiza<;ao e pressupostos, pergun
tando-se continuamente quais caracteristicas do texto estao fazen
do com que alguem o leia desse modo. Eo oposto da leitura acade
mica de se ler urn texto buscando os pontos essenciais. 

Lexico: na semiologia, urn corpo de conhecimento cultural conven
cional, exigido para se compreender uma significa<;ao de segunda 
ordem, como conota<;ao, ou mito (ver tambem sistema referente). 

Livro de codifica~ao: instrumento basico de toda analise de conteu
do, que apresenta a ordem do sistema de categoriza<;ao/codifica
c_;ao e as definic_;6es de cada c6digo, com exemplos. E uma pratica 
excelente em toda analise de conteudo que fundamenta uma codi
fica<;ao fidedigna; e tambem documenta o processo de codifica<;ao 
para escrutinio publico. 

Logos: uma das tres provas de Arist6teles, que estruturam urn argu
mento (juntamente com ethos e pathos: os tres mosqueteiros). Logos 
eo apelo a ~azao. Cada argumento segue uma determinada 16gica, 
urn ~etermmad? logos, urn apelo-padrao especifico aquila que e 
razoavel, ou racwnal. 

Materiais de estimulo: tecnicas, tais como associa<;ao livre, manta
gens de fotografias, categoriza<;6es com cart6es e tarefas de desem
penho de papel, planejadas para eliciar ideias que podem ser difi
ceis de serem articuladas, e para promover a discussao em entre
vistas com grupos focais. 

Memoria e conhecimento episodicos: a parte da memoria humana 
e do conhecimento em que eventos concretos sao armazenados, 
inseridos em seu contexto com uma estrutura temporal, ligados a 
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circunstancias e a pessoas espedficas (por exemplo, "minha pri
meira aula na escola"). 

Memoria semantica: as partes da memoria humana que consistem 
em conceitos, definic;6es e suas inter-relac;6es, regras e esquemas 
de acontecimentos. Estes sao generalizados e descontextualizados 
de circunstancias concretas, de pessoas ou acontecimentos. 

Metafora: uma figura de retorica. Comparac;ao implicita entre duas 
coisas de natureza diferente, mas que tern assim mesmo algo em 
com urn. 

Metonimia: uma figura de retorica. E a substituic;ao de alguma pala
vra atributiva ou sugestiva, por aquilo que e realmente significado. 

Metrica: na analise de conteudo, os codigos tern uma qualidade me
trica, ou de escala, diferentes. Podem ser escalas categoriais, ordi
nais, de intervalo ou de razao. Escalas categoriais classificam uni
dades; escalas ordinais as ordenam em graus; escalas de intervalo, 
alem disso, estabelecem as distancias com relac;ao a uma escala de 
unidade igual; e escalas de razao, avaliam a distancia de urn ponto 
zero. Dependendo da qualidade da escala, procedimentos estatfs
ticos diferentes podem ser aplicados para reduc;ao dos dados. 

Midia como urn fato social: implica que nos temos que tratar as 
apresentac;6es na midia como tendo sujeic;6es e influencias no mun
do social, do mesmo modo que o mercado de ac;6es, as N ac;6es 
Unidas ou a industria nuclear. 

Mito: na semiologia, urn tipo de significac;ao de segunda ordem. 0 
processo pelo qual o sentido cultural e ideologico se torna natural, 
invisfvel e sem tempo, ou "dado". Os semiologos tentam desmisti
ficar esse processo, atraves do desmascaramento da constrw;;ao do 
signo e atraves da reintegrac;ao de sua motivac;ao hist6rica e ideo
logica. 

Modelo estaciomirio e rotativo: os termos se referem ao enfoque de 
pesquisa de campo da bernetologia. Em vez de aplicar questionarios 
e inventarios, a bernetologia apela para registros de dados que ocor
rem naturalmente, tais como o estudo do comportamento concre
to, como a base da avaliac;ao da personalidade. 0 modelo estacio
nario recolhe dados em situac;6es como hospitais, escolas e jardins 
de infancia, onde muitas pessoas permanecem por certo tempo. 0 
modelo rotativo acompanha os movimentos, ou registra as expe-
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riencias de uma pessoa, atraves de situa<_;6es diferentes. Os mode
los estacionario e rotativo de avalia<_;ao da personalidade tor
nam-se possiveis com recursos tecnicos, tais como computadores 
portateis, ou registradores de eventos especialmente construidos 
para esse fim. 

Moderador: papel do entrevistador na condu<_;ao da entrevista de 
grupo focal. 

Modo e meio de representa~ao: a fim de distinguir tipos de materi
ais de dados, e util considerar duas dimens6es basicas de represen
tar o mundo. 0 modo refere-se ao comportamento e a comunica
<_;ao formais ou informais; o meio se refere ao movimento, ao texto 
escrito, a imagem visual ou ao som. Este esquema permite a al
guem distinguir diversos tipos de dados e avaliar a adequa<_;ao de 
metodos especificos de pesquisa. 

Modularidade: principia de eficiencia para a constru<_;ao de refe
renciais de codifica<_;ao, na analise de conteudo. 0 mesmo c6digo e 
usado para diferentes fun<_;6es no processo de codifica<_;ao, o que 
aumenta a complexidade da codifica<_;ao, sem acrescentar esfor<_;o 
de aprendizagem. 

Monitoramento continuo do comportamento ou da experiencia: 
uma exigencia metodol6gica que a bemetologia supre: como o com
portamento, ou a experiencia, e urn processo incessante, ele deve, 
por conseqi.iencia, ser tambem registrado continuamente. 

Musica: sons intencionalmente organizados, que constituem uma 
atividade multifuncional elaborada, na maioria das culturas. A mil
sica e produzida pela voz humana, como canto, por instrumentos 
especialmente fabricados e pela combina<_;ao dos dais. 

Narra«;ao principal: a segunda fase da entrevista narrativa. A narra
<_;ao principal nao deve ser interrompida. 0 entrevistador se enga
ja numa escuta ativa, fazendo anota<_;6es, se conveniente, e encm-a
jamentos peri6dicos verbais e nao-verbais, para que o narrador 
continue. A coda marca o fim dessa fase, com a qual o informante 
indica claramente, depois de repetidas sondagens, que nao ha 
mais nada a ser dito. 

Narrativa: alguns textos sao narrativas. Em uma narrativa, o conta
dor de hist6rias coloca varias a<_;6es e experiencias em uma sequen
cia. Elas sao as a<_;6es e experiencias de muitos personagens. Esses 
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personagens tanto influem em situa<;6es, como reagem a situa<;6es. 
As mudan<;as trazem a luz novos elementos das situa<;6es e dos per
sonagens que previamente estavam implfcitos. Ao proceder assim, 
elas ensejam o pensamento, a a<;ao, ou ambos. Todos estes ele
mentos revelam a trama da narrativa. 

Narrativa biografica: a hist6ria de vida de uma pessoa e recontada: 
a vida como urn todo, ou certos perfodos de uma vida, como nas 
narrativas de doen<;as, ou de mudan<;as de profissao. 

Narrativa e representa~ao: a distin<;;:ao entre narrativa e representa
<;ao chama a aten<;ao do pesquisador sobre as incertezas epistemi
cas das narrativas. Embora a tecnica da entrevista narrativa seja 
justificada pela forte afinidade entre a experiencia e o contar his
t6rias, o elo entre narra<;ao e experiencia vivida e muitas vezes te
nue: o contador de hist6rias neur6tico nos conta o que pensa que 
n6s queremos ouvir e nao necessariamente sua experiencia; o con
tador de hist6rias polftico nos conta o que deveria ter acontecido; e 
a pessoa sob efeito de trauma nos conta menos do que aquilo pode
ria ter sido experimentado. 

Nota~ao e transcri~ao: a) eventos musicais podem ser representa
dos em forma escrita como nota<;ao ou transcri<;ao, fazendo uso de 
conven<;6es de signos elaboradas. A nota<;ao serve principalmente 
a memoria do artista; as transcri<;6es ~udam a analise de eventos 
musicais; b) toda transla<;ao de materiais de qualquer forma to para 
urn formato escrito, baseada em nota<;ao convencional. As conven
<;6es definem o nfvel de detalhe que deve ser mantido. 

Numero de entrevistas qualitativas: existem dois aspectos a serem 
considerados: a quantidade de texto que pode ser conveniente
mente analisado e a satura~ao de sentido. significando que nao se

rao esperadas novas surpresas com entrevistas adicionais. 0 objeti
vo e maximizar o espectro de opini6es e experiencias, com urn pe
queno numero de entrevistas. 

Objeto: na bemetologia, urn objeto pode ser tudo o que e referido por 
urn predicador da observa<;ao, ou da experiencia. Como tal, ele e 
definido pela posi<;ao mais a esquerda, no esquema de predica<;ao: 
objeto ~ predicado ~ valor do predicado ~ valor de tempo. 

Organiza~ao ret6rica: refere-se a questao de que a maioria dos dis
cursos e construfda para ser persuasiva, para conseguir aprova<;ao 
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diante de vers6es diferentes do acontecimento, do fenomeno, ou 
do grupo que e 0 objeto do discurso. 

Orienta~ao da a~ao: na analise de discurso, quando se real~a o pon
to de que 0 discurso nao e apenas sobre coisas, mas que ele implica 
tambem em fazer coisas. 

Par adjacente: em conversa~6es, dois turnos em que o segundo e, 
ate certo ponto, predizfvel a partir do primeiro, como, por exem
plo, pergunta e resposta, ou convite e resposta. 

Paradigma ou conjunto associativo: na semiologia, o grupo de sig
nos alternativos que podem ser substitufdos pelo signo escolhido. 
Os membros desse conjunto sao, em certo sentido, similares ao sig
no escolhido (por exemplo, tipos de chapeus, diferentes cores), mas 
suas diferen~as do signo escolhido ajudam a delimitar o sentido. 

Paradoxo do corpus te6rico: urn corpus seleto de opini6es, atitudes e 
cosmovis6es representa urn universo de tais representa~6es se o es
pectro de variedade estiver incluido; contudo, o corpus e necessaria 
antes que alguem possa determinar essas subdivis6es de varieda
de. A forma de sair desse paradoxo e construindo corpora passo a 
passo e iterativamente. 

Patologias de codifica~ao: praticas disfuncionais que surgem do 
uso de CAQDAS. Por exemplo, da-se enfase a constru~ao de exten
sos sistemas de indices hierarquicos para algumas poucas transcri
~6es de entrevistas. Este procedimento pode se tornar urn obstacu
lo para a interpreta~ao dos dados, pois o pesquisador vai se con
centrar no sistema de indices e perde de vista seu problema de pes
quisa, que necessita uma redu~ao de complexidade. 0 resultado 
pode ser uma crise no processo de pesquisa. 

Pathos: uma das tres provas de Arist6teles, que estrutura o argu
mento Guntamente com ethos e logos: os tres mosqueteiros). Pathos 
e 0 apelo a emo~ao do publico, a fim de persuadir. 

Percep~ao, percep~ao distorcida, percep~ao informada: na ana
lise de materiais visuais, a diferen~a entre "apenas ver" e "ver por 
dentro", isto e, ver o detalhe eo sentido dentro de uma imagem 
referenciada. 
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Pergunta aberta: pergunta colocada em urn questiom'irio, que for
nece dados qualitativos, para investigar a estrutura natural das res
pastas, com respeito a urn t6pico espedfico. 

Perguntas exmanentes e imanentes: na entrevista narrativa, distin
guem-se dois tipos de perguntas. Perguntas exmanentes sao aque
las nas quais o entrevistador esta interessado; essas perguntas, con
tudo, devem ser traduzidas para o vocabulario e referencias do in
formante, isto e, para perguntas imanentes. Nem todas as pergun
tas exmanentes sao traduziveis, pois a narrativa do informante 
pode nao oferecer urn ponto de ancoragem para a tradu~ao. 

Popula~ao: o conjunto completo de itens, ou pessoas, que sao o alvo 
da inferencia estatistica, baseada na amostragem aleat6ria. Uma 
populac,;ao e definida com objetivos praticos por urn referencial de 
amostragem. 

Predicador: na bemetologia, todo termo que nao possa ser uma descri
c,;ao definitiva, ou urn nome proprio, e que e atribuido a urn objeto 
(fisico ou nao-fisico) e chamado de predicador. Por exemplo, em 
'J oao +--- agressivo", o termo "agressivo" e urn predicador. A expres
sao completa "Joao +--- agressivo" e chamada de uma predicac,;ao. 

Predica~ao em cascata: na bemetologia, uma expressao metaf6rica 
introduzida para designar dados comportamentais ou experienci
ais, como uma sequencia complexa de referencias: objeto +--- predi
cador +--- valor do predicador +--- valor de tempo. 

Prepara~ao: consiste em concentrar a atenc,;ao de urn respondente 
no t6pico (estimulo) de interesse, fazendo uma pergunta inicial ge
ral, ou apresentando urn icone. 

Presta~ao de contas publica: caracteristica da boa pesquisa social e 
a func,;ao de indicac,;ao de qualidade na pesquisa social. Criterios 
explicitos de boa pratica garantem sua natureza publica. A pesqui
sa social e uma atividade de conhecimento publico. A credibilida
de publica e garantida atraves da construc,;ao da confiabilidade e 
da relevancia. 

Proposi~ao: nos argumentos, uma afirmac,;ao que contem estrutura e 
e apresentada como o resultado do argumento, apoiada par fatos. 

Reapresenta~ao complexa ("complex retrieval"): a busca de seg
mentos de texto codificados, que esta restrita par certas limitac,;6es, 
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por exemplo, a consulta de documentos com urn atributo comum, 
ou a busca de co-ocorrencia de segmentos de texto aos quais deter
minados c6digos foram atribuidos. 

Reapresenta~ao comum ("ordinary retrieval"): a busca computa
dorizada de todos os segmentos de texto em urn determinado do
cumento ou em urn conjunto de documentos, aos quais foi atribui
do o mesmo c6digo, ou indice. 

Recupera~ao: na semiologia, o processo pelo qual os construtores 
de mitos reagem a desmistifica<_;ao, assimilando e neutralizando a 
critica. 

Referencial de amostragem: operacionaliza~ao de uma popula<_;ao 
de itens, ou de pessoas, expressa em uma listagem. U m referencial 
de amostragem expressa uma popula<_;ao imperfeitamente e pode 
resultar em uma nao-cobertura de partes da popula~ao. 

Referencial de codifica~ao: a ordena<_;ao sistema.tica de c6digos em 
uma analise de conteudo. Urn born referencial de codifica~ao e in
ternamente coerente, no sentido de que cada c6digo deriva de 
uma concep~ao analitica mais abrangente. 

Reflexividade: a) uma caracteristica da pesquisa, na tradi<_;ao critica. 
As maneiras pelas quais os pesquisadores devem refletir sobre suas 
pr6prias praticas; b) na analise de discurso, a aten~ao dada a refle
xividade provem do simples fato de que o discurso do analista nao 
e menos construtivo, orientado para a a<_;ao e ret6rico, do que o dis
curso que esta sendo analisado. 

Refuta~ao: em urn argumento, a premissa que limita a generalidade 
da garantia atraves de considera<_;6es ulteriores, por exemplo, com 
"a nao ser que". 

Registros visuais: toda imagem que contem dados sobre urn estado 
passado do mundo pode ser tratada como urn registro. Isso pode 
incluir impressos, registros sismicos, fotografias de constru~6es, de 
cenarios, fotos de passaportes ou registros de emprego. 

Relevancia: a) urn dos quatro prindpios da constru~ao do corpus, de 
acordo como qual os textos e outros materiais devem ser coletados 
para urn objetivo unico. Ela serve como urn lembrete para ser leva
do em considera<_;ao na sele<_;ao dos materiais; b) uma caracteristica 
de boa qualidade na pesquisa. A import;1ncia da evidencia da pes-
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quisa para as pessoas envolvidas, para a teoria e os conceitos em 
questao, ou para os objetivos do projeto de pesquisa. Os indicado
res, na pesquisa quantitativa, sao a representatividade e a validade; 
na pesquisa qualitativa, sao a constrw_;ao do corpus, a surpresa e a 
validac;ao comunicativa. 

Representa~ao: a) urn conjunto socialmente construido e estrutura
do de sentidos e tecnicas corporificados em diferentes modos (for
mais ou informais) e em diferentes meios (movimento, texto, ima
gem e som); b) modelo de segunda ordem, de dimensao inferior, 
dos acontecimentos do mundo real de primeira ordem, de tres ou 
quatro dimens6es; c) o espectro de opini6es, atitudes, pontos de 
vista, ideias, que devem ser saturadas no processo de construc;ao 
do corpus. As representac;6es sao variedades de senti do reveladas 
atraves da pesquisa qualitativa. 

Resolu~ao: todo o instrumento de mensurac;ao representa a "reali
dade" em termos de unidades de resoluc;ao, mais ou menos apri
moradas. Na bemetologia, o nivel de resoluc;ao comportamental, ou 
experiencial, e o con junto de valores do predicador, por exemplo, 
o esquema de codificac;ao empregado para observar o comporta
mento, ou a experiencia. 

Ret6rica: as tres definic;6es padrao de ret6rica sao: a) o ato de persu
asao; b) a analise do a to de persuasao, o estudo da tecnica e das re
gras para empregar a lingua gem com eficiencia ( especialmente no 
discurso publico); c) uma cosmovisao sabre o poder da linguagem 
para estruturar a ac;ao e a crenc;a humanas. 

Ret6rica da pesquisa: a pesquisa e considerada como sendo uma 
atividade publica, que implica persuadir outros do valor das obser
vac;6es de alguem. N esse contexto, a func;:ao da metodologia e re

distribuir o esfon;o do pesquisador para refor~ar o logos de urn ar
gumento, em Iugar do seu pathos, ou do seu ethos. 

Retroalimenta~ao por video/foto: consiste no uso de video, ou ima
gem fotografica, para estimular os informantes a comentar sabre 
imagens e, desse modo, tanto explicar o que esta acontecendo, 
como ajudar na evocac;ao de mem6rias, opini6es e comentarios va
lorativos. 

Revezamento (relais, fr.; relay, ingl.): na semiologia, onde tanto a 
imagem, como o texto, contribuem reciprocamente para o sentido 
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geral, diz-se que eles estao numa relac;ao de revezamento. Deve ser 
distinguido de ancoragem. 

Ruido: sons desagradaveis que sao produzidos como efeitos colate
rais da atividade humana e a maioria das vezes sem intenc;ao. 0 
espectro de sons pode ser separado em ruido e musica, e suas 
fronteiras variam hist6rica e culturalmente. Mudanc;as nessa 
fronteira podem servir como urn primeiro indicador de tenden
cias culturais. 

Satura~ao: principia da construc;ao do corpus usado para selecionar 
entrevistados ou textos. 0 processo de sele~ao e interrompido 
quando se torna claro que esforc;os adicionais nao irao trazer mais 
nenhuma variedade. Unidades adicionais dao Iugar a retornos de
crescentes. 

Scitexing: manipulac;ao eletronica de imagens. 

Significado musical: capacidade da musica de canter significac;ao, 
como referencia interna ou externa, e controvertida. U rna refe
rencia interna aponta para outra musica atraves da citac;ao, imita
c;ao ou similaridade. Referencias externas sao mimeticas, atraves 
da imitac;ao de movimento ou emoc;6es, atraves dos meios musi
cais, como na musica programatica; ou sao simb6licas, como nas 
associac;6es arbitrarias a acontecimentos coletivos, ou a experien
cias de emoc;ao privadas. 

Signo: unidade basica de analise para a semiologia. 0 signo e a con
junc;ao arbitraria de urn significante e urn significado. 

Significado: na semiologia, o componente mental de urn signo. 0 
conceito, ou ideia, ao qual o significante se refere. 

Significante: na semiologia, o componente material de urn signo 
que se refere a urn significado. Na fala, e a imagem acustica. 

Simholo: na semi6tica, urn tipo de signo em que a relac;ao entre o 
significante e o significado e puramente arbitraria, ou convencio
nal, por exemplo, uma rosa vermelha significando amor. 

Sincronicidade: principia da construc;ao do corpus de acordo com o 
qual textos e outros materiais devem ser selecionados dentro de 
urn ciclo unico de mudanc;a. Materiais diferentes possuem ciclos 
"naturais" de mudanc;a diferentes. 0 periodo selecionado nao 
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deve exceder a mais de urn desses ciclos. A pesquisa diacronica im
plica a compara<_;ao de dois corpora atraves de ciclos de mudan<_;a. 

Sinedoque: figura ret6rica da fala na qual a parte esta pelo todo, por 
exemplo, a coroa representa a monarquia. 

Sintagma: na semiologia, as rela<_;6es entre os signos escolhidos em 
urn texto, ou imagem. Para o texto, as rela<_;6es sintagmaticas sao 
temporais ou lineares. Para as imagens, as rela<_;6es sintagmaticas 
sao espactals. 

Sistema referente: na semiologia, aquilo que e referido pelo signifi
cante das conota<_;6es: urn recurso socialmente partilhado, que pos
sibilita a urn interprete fazer uma interpreta<_;ao. 

Situa~ao ideal de pesquisa: tipo ideal de delineamento de pesquisa 
que comb ina dados de a) auto-observa<_;6es de atores no campo; b) 
observa<_;6es de observadores ingenuos dentro do mesmo mundo 
vivencial; c) observa<_;ao sistematica do campo de a<_;ao, e d) trian
gula<_;ao de todos os tres tipos de dados. 

Som: termo generico para dados auditivos que sao tornados como 
uma expressao da atividade humana e como uma forma de comu
nica<_;ao humana. Os sons se distinguem em ruido, muitas vezes 
nao desejado, ca6tico e desagradavel, e em musica, em geral dese
jada, organizada e agradavel. 

Surpresa: criterio de qualidade na pesquisa qualitativa. Para evitar a 
falacia da evidencia seletiva, os pesquisadores qualitativos devem 
documentar suas pr6prias surpresas durante urn projeto de pes
quisa. Nova evidencia, no senti do de novas intuic;6es, s6 pode ter 
credibilidade se ela estiver fundamentada em surpresas locais ex
perienciadas pelo pesquisador. 

Tamanho da amostra: indicador de qualidade na pesquisa social 
quantitativa. 0 poder de uma inferencia estatistica depende do ta
manho da amostra, entre outras coisas. Quanto maior o tamanho 
da amostra, menor e o erro de amostragem. Mais precisamente: 
duplicar a amostra reduz o erro pela raiz quadrada de 2; ou, para 
reduzir o erro pela metade, sera necessario urn quarto do tamanho 
da amostra. Essa 16gica nao se aplica a constru<_;ao do corpus na se
le<_;ao qualitativa. 
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Tecnica do incidente critico: tecnica de entrevista para explorar as 
circunstancias de acontecimentos em que uma crise, ou urn proble
ma, surge em uma organiza~ao, por exemplo, urn acidente. 

Teorias pessoais (eigentheory): a analise de entrevistas narrativas 
reconstr6i os acontecimentos (o que aconteceu e como aconteceu), 
bern como as teorias pessoais do informante sobre os acontecimen
tos (por que isso aconteceu, por que agi assim, ou experimentei 
isso dessa maneira). As teorias pessoais tipificam as pr6prias expli
ca~6es dos informantes, as justifica~6es e como e conferido senti do 
as experiencias e aos acontecimentos. 

Texto indexado e nao-indexado: analise de entrevistas narrativas 
distingue dois tipos de texto na transcri~ao. Texto indexado se re
fere a acontecimentos, pessoas, tempos e localiza~6es, fornecendo 
a base para reconstruir a estrutura dos acontecimentos. Texto 
nao-indexado e 0 residual, que pode incluir descri~6es de expe
riencias, de atribui~6es de motivos e proposi~6es gerais e argu
mentos legitimadores. Os ultimos sao indicadores para teoria pes
soal (eigentheory) do informante. 

T6pico: os analistas da conversa~ao questionam a ideia de urn t6pi
co unico de discurso, sobre o qual a conversa gira, uma vez que di
ferentes participantes podem estar interessados em diferentes t6-
picos. Mas eles podem mostrar como os participantes apresentam 
a relevancia (ou irrelevancia) de sua contribui~ao conCl-eta com 
respeito aquilo que eles assumem ser o t6pico. 

T6pico guia: conjunto de quest6es/temas amplos, baseado nas fina
lidades e objetivos da pesquisa e usado para estruturar a conversa
~ao, no decurso de uma entrevista. 

T6pico inicial: primeira frase de uma entrevista narrativa inclui a 
formula<;ao do t6pico inicial feita pelo entrevistador. Sua func;ao e 
estimular uma narra~ao continuada. Varias regras sao sugeridas a 
fim de conseguir tal objetivo. 

Trajet6rias, individuais e coletivas: analise de entrevistas nan·ati
vas, especialmente em investiga~6es biograficas, reconstr6i, atra
ves de uma serie de passos analfticos, as trajet6rias profissionais in
dividuais e coletivas de acontecimentos e experiencias. Au-aves da 
compara~ao sistematica das narrativas individuais, o analista tipifi-
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ca as experiencias coletivas, com transic;oes caracteristicas e se
qiiencias de acontecimentos. 

Transla~ao: todo passo, na amilise empirica, implica uma transla
c;ao do material, de urn contexto a outro. 

Transparencia: criteria de boa pratica, na pesquisa qualitativa. A se
lec;ao dos dados, o tempo e a localizac;ao da coleta, e os procedi
mentos de analise, devem ser suficientemente documentados, de 
tal modo que eles possam ser imitados. Isso aumenta a confiabili
dade publica nos dados. 

Triangula~ao: criteria de boa pratica, na pesquisa qualitativa, que 
emprega diversos metodos, ou teorizac;oes, do mesmo problema. 
Isso conduz, muitas vezes, a evidencia contradit6ria, que repercute 
no processo de pesquisa. A resoluc;ao dessas contradic;oes necessita 
ser documentada. 

Turno: nas conversac;oes, toda a fala de urn participante entre aque
la do locutor anterior e a do seguinte. 0 turno, e nao a frase, e a 
unidade basica da analise de conversac;ao. Equivale a uma frase, 
mas enfatiza a maneira como essa fala e situada dentro de uma in
terac;ao. 

Turno preferido: nas conversac;6es, a segunda parte de urn par ad
jacente, que e 0 mais predizivel, e e, em geral, dito diretamente. 
Urn turno nao-preferido e, em geral, apresentado com alguma he
sitac;ao, prefacio ou modificac;ao. 0 conceito nao implica que o lo
cutor prefira psicologicamente o tipo de resposta dada; e uma afir
mac;ao sobre a regularidade, e nao sobre o afeto. 

Unidade de codifica~ao: unidade de texto que e ligada a urn c6di
go, tanto automaticamente por computador, como por urn inter
prete humano. As unidades podem ser definidas fisicamente, sin
taticamente, proposicionalmente ou tematicamente. 

Valida~ao comunicativa: criteria de qualidade que pode, as vezes, 
ser aplicado a pesquisa qualitativa. Os resultados sao levados de 
volta aos entrevistados que forneceram a informac;ao e e solicitado 
a eles que concordem ou discordem, para assegurar que sua situa
c;ao nao esta sendo mal interpretada. Porem, na pesquisa investi
gativa sobre atores poderosos, o convite para "censurar" a versao 
do pesquisador pode nao ser apropriada. 
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Validade: indicador de qualidade da pesquisa social quantitativa. 
Urn instrumento mede o fenomeno para cuja mensurac;ao ele foi 
construido. Por exemplo, para urn teste que reivindica medir "in
teligencia", exige-se uma prova que mostre que ele executa aquilo 
a que ele se propos. Ha varios tipos de validade: concorrente, pre
dicativa, de construto e validade natural (suposta). 

Valor de codigo: na analise de conteudo, urn c6digo e uma catego
ria com dois ou mais valores. Cada unidade de texto e classificada 
em categorias, ligando, desse modo, cada unidade com apenas urn 
valor de c6digo para cada categoria. Em prindpio, os valores de 
c6digo sao mutuamente exclusivos, exaustivos, derivam de urn 
unico conceito, e nao tern conexao l6gica com os valores de outros 
c6digos. 

Valor de predicador: se o proprio predicador e tornado como urn ob
jeto, o que se atribui a esse objeto e chamado de urn valor de predi
cador. Na bemetologia, o termo foi introduzido para caracterizar da
dos comportamentais, ou experienciais, como afirmac;6es. Exem
plo: J oao +--- agressivo +--- fisico +---on tern. 0 termo "fisico", atribufdo 
a "agressivo", e considerado como sendo o valor de predicador. 

Variaveis passivas: variaveis que descrevem atributos de urn locu
tor, ou caracterfsticas de uma unidade de texto, que estao ligadas 
aos padr6es semanticos revelados pela analise de co-ocorrencia. 

Video participativo: urn video em que as pessoas filmadas tern uma 
participac;ao efetiva no conteudo, estilo, edic;ao e distribuic;ao. 

Vies da amostra: as diferenc;as nao conhecidas entre uma amostra e 
sua populac;ao. Amostras distorcidas nao sao representativas, devi
do a sua nao cobertura pelo referencial da amostra, ou pela inad
vertida selec;;ao demasiado numerosa de subgrupos da populac;ao. 
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E ste e urn livro de que necessitavamos e que ate 

certo ponto meredamos. Necessitavamos pais o 

numero de pesquisadores(as) que atualmente 

trabalham com metodos qualitativos e enorme. 

De ponta a ponta, no Brasil e na America Latina, 

pode-se ja afirmar que a maior parte das 

investiga<;6es nas ciencias humanas e sociais 

emprega, ao menos como uma dimensao importante, 

metodos qualitativos de diferentes tipos. Nao 

tfnhamos urn referendal clara, coerente, seguro, 

abrangente e, par assim dizer, amadurecido, para 

servir de parametro. Finalmente, ele esta aqui. 

Meredamos, pais, urn pouco como conseqi.iencia do 

que acabamos de dizer. 0 esfor<;o investigativo que 

esta sendo empregado em nossas diferentes 

institui<;6es merece que se valva o olhar para esses 

grupos de trabalho e lhes ofere<;a urn apoio seguro, 

aprofundado, que sirva como retribui<;ao do esfor<;o 

empenhado, par urn lado, e como urn impulso para 

maiores e mais aprofundados empreendimentos, par 

outro. Este livro chegou, portanto, em boa hora. 
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