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APRESENTAQAO

Este caderno re6ne anotag6es que t6m Hinalidades didgticas

bastante modestas. Este.o longe, muito longe de pretender qual-

quer originalidade. Pelo contra.rio, em parte resultam de leituras
de outros trabalhos sabre t6cnicas e m6todos de pesquisa que t6m

40 anon. Trazem tamb6m apropriag6es de experi6ncias pr6prias e

alheias, observadas com algum cuidado e interesse. Sio kinda ano-

tag6es que reQnem conselhos que tenho dado a estudantes que tra-
balham ou trabalharam sob minha orientag5.o. Acreditando que

possam ter alguma utilidade para a16m desse pequeno circulo, or-

ganizei-as de modo maid sistemftico em doin texton. O primeiro
consiste numa s6rie de recomendag6es relativas a organizagao de

uma agenda de pesquisa. O segundo aborda uma outra face do
trabalho, a exposig5.o de resultados. Assim, procura apoiar a con-

fecg3.o de relat6rios, monografias e dissertag6es.

1. Pesquisar - o que 6?

Os tipos de estudos poss:iveis. Uma agenda para a pesquisa.

Algumas observag6es a respeito das forces. Estudos sobre
autores, doutrinas ou escolas.
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Reginaldo C. Corr&a de Morals

2 Pequeno guia para redigir dissertag6es, teses e relat6rios de
pesquisa

A forma e o estilo. Formatos geralmente utilizados na apre-

sentagao de dados e evid6ncias. As principais panes do rela

t6rio. A introdug5.o. A apresentag3.o das evid6ncias -- dados e

documentos. As conclus6es. Do rascunho initial a. revisio.

Roteiro para veri6.car a qualidade final do relat6rio de pes-
quisa.



Antes de maid nada.

O acesso a maior n6mero de dados n5.o faz de um imbecil um

s6.bio. Elsa fuse, atribuida a Laplace, pode parecer desatualizada

em nosso mundi, em que se afirma a onipresenga da informagg.o.

Acontece que informagao cienti6lca nio 6 purr e simplesmente um

'dado". E algo que requer alguma estruturagao, estando maid pr6-

xima, portanto, daquilo que tamb6m chamamos de conhecimento.

Ela envolve a compreensa.o de signi6icados, contextos, tend6ncias,

hist6rias, comparag6es, ordens. Listas ordenadas, planilhas esta-

tisticas, gr6.6icos e mapas, por exemplo, recortam, ordenam e estru-

turam os dados, de maneira a revelar algumas dessas dimens6es

do conhecimento

H5. quem afirme que a informagao 6 inflnita. Outros dizem

que judo no mundo 6 informagao. Pode ser. Em todo o caste, mesmo

sendo infinita, ela precisa ser organizada enquanto dure. E os mo-

dos de fazed ipso -- organizar a informagao -- essen nio sg.o infini-

tos. H6. milhares de anos, os maid diferentes pensadores v6m repe-

tindo, de diferentes maneiras, uma id6ia bfsica: o conhecimento 6,

fundamentalmente, categorial, into 6, ele exige a classificaga.o das

coisas e id6ias em determinadas categorias. E as categorias que

demos dianne de n6s -- ou atr6.s de nosso pensamento... - essay

tamb6m n5.o sg.o infinitas. Se voc6 pensar bem no mundo de infor-

mag6es que este a sua volta, voc6 costume classi6car essay coisas e
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id6ias segundo meia d6zia de crit6rios, aproximadamente: os tipos

(separando e agrupando coisas pdas suas semelhangas de forma e

esp6cie); as distribuig6es em intervalos de tempo; em lugares (por

gees do espago); pele name(a ordem alf ab6tica, talvez a maid ele-

mentar e universal em nossa cultura); seqti6ncia(pda ordem de
grandeza, tamanho).

Por ipso, ao colocar diantd de sia necessidade de investigar e
conhecer, diminua pelo menos a ansiedade dos "dados" e informa-

tem objetivos, ainda que inicialmente enunciados de modo genenco

e provis6rio, as escolhas de m6todo, caminho, procedimentos servo

arbitrg.das, determinadas peso acaso, pda facilidade ou pelo senso-
comum.

Pease na sua investigagao como se ela fosse um napa da sua

cidade ou regiao. A carta geogrffica traz a seu usufrio o poder de

mover-se com seguranga. Diminui os desgastes Hsicos e psico16gi-
cos. Facilita o caminhar. O mapa 6 uma forma de referenciar -- e

nesse sentido assemelha-se a um granco, uma tabela, um calendg-

rio, uma agenda. Ewes dio sentido e qualidade especiHicos a deter-

minadas coisas, modelando poitanto a imagem que essay coisas
assumem na sua compreensao.

Pois bem, assim coma para o mapa, pensando na sua investi-

gagao, pergunte sempre, e desde logo: para que deve servir? E em

seguida: de que grau de precisao e detalhe necessity?
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Atividade de pesquba e produgao de texts

Algumas coisas devem estar claus desde o momento da for-

mulagg.o de um projeto de pesquisa. Essay definig6es, ainda que
iniciais e modificaveis, ajudam bastante no estabelecimento dos

objetivos e da relevfncia do trabalho. Ajudam ainda na elaboragg.o

de uma agenda para a realizagao efetiva da pesquisa. Procure re-

digir um texto, kinda que lacunar e provis6rio, dando conta das

quest6es a seguir:

l Procure definir com clareza e exatidao, primeiramente para

voc6 mesmo, e depois para o seu eventual leitor, qual o perfil

gerd do produto esperado de seu trabalho. Por exemplo, tente

completar as sentengas a seguir. Responds se, no final da in-
vestigagg.o, voc6 espera ter:

(a) uma anglise de

(b) um diagn6stico de

(c) progn6sticos e previs6es relativas a

(d) uma s6rie de diretrizes e recomendag6es para

Quala finalidade e eventual uso do seu trabalho de investiga-

g5.o, de levantamento e anflise de dados e documentos? Ele

permitiria responder a que lipo de pergunta? Possibilitaria

que tips de ang.life, conclusao, intervengao na realidade?

Qualo destinatirio concreto de seu trabalho: quais pessoas,

grupos ou instituig6es?

2

3.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Que tipo de dado ou documents 6 necessirio obter e analisar,
para responder i.s perguntas que voc6 formulou?

Onde estgo as fontes para estes dados?

Quala viabilidade da coleta ou levantamento desses dados?

]i su6lciente uma dmca aferigao, ou serf necessgria uma coleta

peri6dica, marcando diferentes momentos?

Quais os recursos materiais e humanos necessfrios a investi

gagao? Em particular, sera necessfrio contar com pessoal para

goleta, tabulagao, classi6lcagao, sistematizagao e anflise? Sera

necessfrio um treinamento preliminar para estes auxiliares?

Que tratamento final voc6 prev6 para os dados? Relat6rios a-

naliticos? Uma dissertagao ou tese acad6mica? Series estatis-

ticas? Artigos? Peri6dicos? Mapas?

ll. OS TIPOS DE ESTUDOS POSSfVEiS

Em termos muito gerais, seu trabalho pode ter dais perfis:

Estudo avangado, implicando teses originais e a6irmag6es for-

temente conclusivas. A:i6 essencial garantir a exatidao, evitar

enfoques enviesados e demasiadamente parciais, fornecer pro-

vas precisas de coda anirmagao. Estudos desse tipo em gerd

visam, por exemplo:

A.
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1) definir caracteristicas de uma situagg.o, de um grupo ou ins-

tituigao, ou mesmo de um individuo (pense num estudo so-
bre um autor ou personages, por exemplo).

2) elaborar categorias e modelos analiticos;

3) verificar o modo e a freqUencia com que aldo ocorre, se esse

evento este. ligado a outros, em que medida, etc.;

4) veriHicar a hip6tese de relag6es causais entre varigveis

Estudo formulador, descritivo ou explorat6rio. Com freqiiencia,

este estudo 6 uma preliminar indispensavel, ja que permite:

1) Definir problemas gerais, vocabulgrio, conceitos e catego-

rias;

2) Formular perguntas mais localizadas e definidas

3) Elaborar explicag6es proviscjrias e suspeitas gen6ricas

4) Sugerir hip6teses maid precisas, operacionais, mensurdveis

ou verificgveis em gerd

5) Escolher tarefa realizavel, gerando informagao valiosa
sobre a viabilidade do trabalho -- tempo, dados, recursos,

etc. -- delimitando condig6es e prioridades para qualquer

estudo futuro;

6) Listar e priorizar problemas considerados cruciais por pes

boas que trabalham ou trabalharam em determinado campo

ou fema.

7) Delimitar a area de conhecimento em que se enquadra o

problema, seu contexto hist6rico, antecedentes, refer6ncia

documental e bibliogr6.nca maid gerRI. Assim procedendo,

B.
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inscrevemos as quest6es dentro de um campo de anglise

(uma escola de pensamento, uma disciplina, uma area de

conhecimento). Passamos assim da formulagao de um pro-

blema a de6inigao de uma problemftica, que inclui os pro-

cessor pelos quaid o problema 6 abordado, o quadro anali.ti-

to em que o pensamos. Nessa tentativa de passagem do

problema a. problemftica, somos levados a contrapor, cui-

dadosamente, diferentes interpretag6es, diferentes alterna-

tives de abordagem, diferentes modelos te6ricos.

111. UMA AGENDA PARA A PzsQuiSA

E possivel prever que algumas estrat6gias servo Oteis e vif-

veis para preparar estudos explorat6rios. Uma delay 6 a observa-

gao sistematica, a imersgo no fen6meno que se quer estudar. Ou-

tra, o estudo da literature existente sobre o campo e areas afins.

Pode ser tamb6m interessante, para estimular a compreensao do

fen6meno que voc6 tem em vista, a anflise de exemplos e cason
anglogos(ou contrastantes com). Ainda uma outra maneira de ini-

ciar a investigagao 6 identificar pessoas com experi6ncia pr5.tice no

campo estudado, realizando entrevistas com essay pessoas. Nesse

casa, clara, 6 convenience preparar o seu "informante", por escrito,

com anteced6ncia, para que ele possa se municiar de informag6es
adequadas.

10
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A observagao de pesquisas bem sucedidas nas Ci6ncias Soci-

als tem mostrado que algumas situag6es s5.o particularmente pro-

veitosas para detectar relag6es entre fen6menos e compreensao de

sua natureza. Por exemplo:

a) para compreender caracterilsticas de determinada situagao

ou comunidade, pode ser revelador o estudo de reag6es de es-

tranhos ou rec6m-chegados;

b) ainda com relagao ao cano anterior, pode ser proveitosa a ob-

servagao de individuos ou grupos que se colocam a margem,

na periferia da comunidade em questa.o, ou que com ela mos-

tram comportamentos divergences;

c) estudo de individuos ou grupos que estio em transigao de um

estado para outro;

d) estudo de "cason purrs", exemplos extremados de situag6es

ou grupos

Ao iniciar a formulagao do projeto, voc6 irf notar que as per

guntas ou problemas a resolver provavelmente terio uma das se-

guintes formas (ou mats de uma dessas formal):

1) os acontecimentos seguem um mesmo padrao?

2) as circunstancias que cercam certos resultados sio diferentes?

3) certas condig6es conduzem necessariamente a determinados

resultados?

4) O que acontece quando...?

5) O que aconteceria se... ?

6) Qual o modo maid eficiente de obter... ?
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Por outro lado, a forma gerd das respostas(provis6rias) de-

verf ser alba assim:

1) tal evento ocorre em determinado cano;

2) o evento tem determinada relagao com o tempo;

3) o evento tende a ser acompanhado de algum outro, maid ou
ments constante;

4) o evento revela alterag6es quantitativas gerais: determinado

aspecto 6 geralmente maior ou menor que algum outdo;

5) certos fatores determinam a ocorr6ncia ou predominancia de
outra caracterfstica ou evento

Qualo significado das explicag6es provis6rias? Sugerindo hi-
p6teses elementares, orientam a busch de ordem entre os datos.

A16m disco, delimitam a natureza dos dados que precisam ser coli-

gidos para respostas maid precisas. E, finalmente, indicam a ma-
neira de organizar eases dados de maneira maid eficiente no mo-

mento da anflise e da exposigao.

Cuidados especiais t6m que ser tomados com os conceitos e

categorias utilizados. E preciso procurar definig6es abstratas, ge-
rais. Mas 6 tamb6m necessgrio, na maior parte das vezes, constru-

ir definig6es operat6rias. Ou deja, 6 preciso definir as situag6es

tamb6m em termos das operag6es atrav6s das quaid servo repre-

sentadas no estudo especifico. Para ipso, 6 preciso imaginar algu-

mas operag6es que provoquem resultados, os quaid, por sua vez:
possam ser aceitos como "indicadores visiveis" do concerto

12



Atividade de pesqttisa e produgao de texts

lv. ALGUXiAS onsnKVAG6ES A RESPEITO DAS FONTES

Cuidados b6.sicos devem ser tomados com os dados alfanum6-

ricos. Os manuais sobre emprego de estatistica em ci6ncias huma-

nas, em particular, trazem vgrias recomendag6es a esse respeito.

Em dodo o casa, alguns sio mais gerais e devem ser lembrados:

a) muitos dos dados sio fornecidos por registros sociais criados

para fins administrativos. Exemplos: registros de im6veis ou

veiculos, de processor judiciais, das informag6es de emprego

e said.rio que os poderes pablicos exigem das empresas. Ora,

os registros variam -- em amplitude e forma de tratamento --

de acordo com necessidades administrativas para as quaid

foram inicialmente obtidos

b) Muitas vezes, nio 6 evidente onde podemos encontrar dados

e indicadores relativos a certos fen6menos. E necessfrio i-

dentificar, descobrir as pr6prias fontes, o que p6e a prova a

capacidade inventive para descobrir materiais menos conhe-

cidos

c) 6 preciso ter sempre em mios a deanig5.o dos termos classifi-

cat6rios que orientaram a Goleta

d) 6 precise levar em conga os limites do proprio m6todo da cole-

ta de dados. Por exemplo, as declarag6es de renda subesti-

mam ou superestimam certos valores, conforme conveni6n-

cias dos informantes, que sg.o parte interessada na manipu-

lagao do dado.

13
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Suponha por exemplo que estqjamos trabalhando com algu-

mas fontes para dados alfanum6ricos relativos a area de emprego

e renda. Podemos classi8icar tail fontes nos seguintes tipos:

1. 1nqu6ritos cobrem um universe e nio amostra, e sio feitos

atrav6s de levantamento dirigido exclusivamente para esse

fim, into 6, para a medida dos fen6menos. Exemplo: Censor

demogrgncos

2. Cadastros obtidos a partir de registros legais e declarag6es

obrigat6rias de pessoas fisicas e juridicas(juntas comerciais,

cart6rios, registros de im6veis, registros de veiculos, RAID,

3. Cadastros obtidos a partir de registros nio obrigat6rios mas es-

timulados (pda conveni6ncia e pelo interesse): catflogos teleRo

nicosl catalogos de entidades coma a Embratur, a Cacex, etc.

4. Cadastros de consumo de insumos especificos e indicadores

de atividades(aqua, energia, etc.)

5. Cadastros de entidades publicis, registrando suas pr6prias

atividades(exemplo: cadastro de unidades prestadoras de

servigos de saade, previd6ncia, educagao, etc.)

6. Cadastros obtidos a partir de recolhimentos obrigat6rios(im-

postor, taxas, etc.), coco IR (CGC), IPI, ICMS, PIS, FGTS,

7. Cadastros de ades5.o volunt6.ria -- homo os de associag6es de

clause.

etc.)

etc

14
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Outro lipo de conte importante 6 constituido pelos documen-

tos pessoais. Ries permitem, muitas vezes, que vejamos as outras

pessoas do modo homo das pr6prias se v6em. Contudo, desde logo 6

bom notar que mesmo esse "modo de se ver" tem que ser levado em

conta ... e explicado. Muitas vezes, esse tips de depoimento dever
ser lido com outro cuidado. Estamos nos referindo a distorg6es e

"enganos" em situag6es nas quads o agente social tinha conveni6n-

cia ou necessidade de fingir -- por exemplo, a necessidade de men-

tir para n5.o ser perseguido ou identificado. Os historiadores, em
particular desenvolveram vfrias t6cnicas e cuidados para localizar

;falsificag6es intencionais". Ainda com relag5.o aos documentos

pessoais, 6 importante verificar -- e levar em conte, para "ler" as

informag6es -- os motivos que teriam levado a sua criagao. Para

que aqueles depoimentos foram registrados, o que visavam, a
quem se dirigiam, que tipo de resposta pretendiam induzir?

Evidentemente, hg, kinda uma s6rie de outras fontes que os

estudos de fen6menos humanos utilizam: jomais, revistas, criag6es

artisticas, homo as cang6es populares, a literature de cordel, o ci-

nema, os programas de radio e TV, etc.

V. ESTUDOS SOBRE AUTORES, DOUTRINAS OU ESCOLAS

O que 6 a pesquisa voltada para entender a doutrina de um

autos, uma corrente te6rica ou escola de pensamento? Quaid os

caminhos que podemos ou devemos tomar? Este tips de estudo tem
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particularidades is quaid conv6m dedicar um cuidado adicional --

um item a parte em nossa reflexio.

O pesquisador defronta-se desde logo com correntes que de-

fendem abordagens e metodologias bastante diferentes nesses es-

tudos, geralmente voltados para t6picos da hist6ria das id6ias ou

hist6ria da culture. Pode-se privilegiar o significado de um texto

entendido come a fungao(pratica ou prgtico-te6rica) que desempe-

nhou em seu moments hist6rico, ou o modo homo foi recebido por

leitores posteriores. Pode-se contudo engender esse significado co-

mo a "intenga.o" do autor, o que em certa medida implica uma "bio-

grafizag5.o" do estudo, pelo menos no sentido de uma biograHia in-

telectual do autor em causa. Pode-se privilegiar as articulag6es

internal do discurso, concentrando nosso exame numa "explicagao

dos texton" que pergunte pda sua consist6ncia, coer6ncia e comple-

tude 16gica. Pode-se ainda perguntar pele significado que tal dou-

trina assumia para os contempora.neos do autor, homo des o co-
mentavam, apoiando ou criticando suas asserg6es.

Today essas viag envolvem algumas escolhas. Ha algumas

d6cadas, com a emerg6ncia dos m6todos estruturalistas quake ho-

mo uma "mode te6rica", todo um debate se estabeleceu entre aque-

les que privilegiavam a estrutura interna dos textos e doutrinas

(examinando o tempo 16gico dos textos, a particular rede epistemi-

ca que os constituia e que des constituilam, ou o pensamento do
autor segundo a ordem de subs raz6es) e aqueles que privilegia-

vam o aspecto hist6rico-gen6tico das doutrinas (examinando sua
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inserg5.o em praticas sociais, po16micas ideo16gicas, continuidade

ou ruptura com tradig6es doutringrias outras).
Resumindo parcialmente esse debate, arrolamos a seguir al.

gumas reflex6es sobre as virtudes e limited de dubs grander viag

de acesso ao estudo de um pensamento, uma doutrina, uma escola

te6rica: aquela que poderilamos chamar provisoriamente de abor-

dagem contextualista e aquela que chamariamos, tamb6m proviso-

riamente, de abordagem 16gico-filos6fica. Desde logo, contudo, pa-

rece-nos apressado dizer que das se excluam.

1. Virtudes da abordagem "hist6rica" ou contextualista

Este lipo de anflise permite iluminar circunst6.ncias que si-

tuam a produgao e tamb6m a recepgdo da obra -- motivag6es dos

autores, as rivalidades pessoais, as contendas political, as po16mi-

cas ideo16gicas e religiosas, etc. Desenha-se, dense modo, o contex-

ts intelectual e prftico em que se inserem os enunciados. lsto nos

permite examinar, por exemplo, homo eases enunciados operavam

em determinada po16mica, sua eficfcia e o uso que deles se poderia

£azer.

Deve-se notar, em apoio is t6cnicas de contextualizagao, que

toda interpretagao de uma doutrina depende tamb6m do exame de

pressupostos semfnticos e das praticas ret6ricas em uso nas cir-

cunstA.ncias em que o texto foi produzido e acolhido pecos leitores,

17
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dos cenfrios hist6ricos e intelectuais relevantes pode evitar ana-

cronismos, simplificag6es, imputagao de sentidos indevidos aos

termos. A forma e o refinamento de uma interpretagao podem ser

bastante ampliadas com a familiaridade que adquirimos no trato

com os termos-chive do texto e da 6poca, bem coma com os padr6es

de discurso que permeiam textos com des relacionados, ou com o

conhecimento detalhado dos conflitos entre as instituig6es, grupos

e escolas, das limitag6es e possibilidades que delimitavam o mo-

mento e as circunstfncias em que surgiu o texto.

O conhecimento hist6rico contribui para refinar a sensibili-

dade anali.rica. lsto pode visio por exemplo no aumento da acuida-

de do pesquisador diante dos termos e padr6es linguisticos, para a

sua capacidade de reconhecer os usos diferenciados das palavras

ao longo da hist6ria, para as palavras que parecem familiares ao

leitor menos avisado e que no entanto carregam, para o analista

experiente e informado, estranhos e reveladores significados. A16m

disco, o conhecimento do contexto hist6rico pode aumentar a habi-

lidade do pesquisador para decifrar ou mesmo adivinhar a presen-

ga e o papel de certos modelos de argumentagao e construgao tex-

tual, generalizados na 6poca e presented nos bastidores daquele

discurso que estamos examinando. Padr6es de argumentag5.o, mo-

dos de equacionar problemas, ficam mais visiveis quando nos trei-

namos para identi$1car e compreender as formal com as quaid apa-

reciam no contexto em causa. Ou, visio de outro angulo, com esse

treino nos habilitamos tamb6m para localizar, tematizar e eventu-

18
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almente explicar, a.3]2s6Bfb: desses modos e sua peculiar exclus5,o

no discurso sob nossa lupa. E tamb6m esse lipo de conhecimento

que nos permite notar homo certos paradoxos, inconsist6ncias e
transformag6es na fda de um mesmo autos podem ser vinculados

a "manobras tfticas" no interior de debates e confrontos.

Se sabemos que o texto que examinamos constitui uma res-

posta a outros discursos, ou uma resposta a situag6es nio-textuais,

a desafios praticos, entio pode ser extremamente Util um bom co-
nhecimento desses contendores do texto, isto 6, dos datos ou discur-

sos que se Ihe op6em. A cena da rata ajuda a entender o persona-

gem. E o conhecimento dos padr6es de argumentagg.o e construgg.o
textual dominantes no meir em que foi produzido permitem, at6

certs ponto, identificar(ou pelo ments suspeitar) os problemas e

fatores que ngo estavam exata e completamente na consci6ncia do

autos.

Autores e doutrinas com as quais o pensador em exame con-

corda(ou discorda) nem sempre serif explicitamente referidos.

Por vezes aparecem homo interlocutores nio nomeados -- is vezes

nosso autor responde a objeg6es que Ihe foram feitos(ou imagina

que seriam) por adversfrios que n5.o nomeia; is vezes essen inter-

locutores sequel s5.o reconhecidos conscientemente homo tais pelo

nosso pr6prio autos -- ele dialoga, sem se dar costa a todo momen-
to, com fantasmas que dirigem suas ang6stias e dilemas. Os vesti-

gios desses empr6stimos e combates -- conscientes, deliberados ou

ng.o -- muitas vezes s6 aparecem quando escavamos a linguagem do
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autor e peso ments estamos informados sobre o que se dizia(e co-

ma se dizia) na 6poca em que ele escrevia. Coma descobriremos el-

sa drama, que constitui indelevelmente o proprio significado da

fda de nosso autor? Muitas vezes pdas pr6prias alus6es, pecos

conceitos e nog6es empregadas e pdas imagens. O economista J.M.

Keynes era conhecido pda "obsessgo dos pressupostos" nas suas

po16micas contra a tradigao neoclg.ssica. Por qu6? Porque desconfi-
ava sempre que a adesio obtida pelos economistas do laissez-faire

era fruto menos de deus argumentos explicitos e de deus malaba-

rismos alg6bricos, e muito maid pecos argumentos implicitos -- pr6-

conceitos -- que podiam ser lidos apenas na "imagem" de mundi
que subrepticiamente funcionava homo premissa n5.o declarada de

seus encadeamentos demonstrativos. A descoberta de this elemen-

tos -- demonstrativos ou imag6ticos - depende substancialmente de

uma reconstruga.o que s6 o conhecimento hist6rico permite.

lsto posts, sera que o conhecimento contextual adquirido no
processo de estudo aparece na an5.life, em todas as suas dimens6es

e detalhes? Nio necessariamente. Ele pode e deve estar sempre

nos bastidores, iluminando nossos movimentos argumentativos,

mas pode vicar, em sua major parte, justamente ai: nos bastidores.

Em puma, a interagao entre texto e contexts 6 inegavelmente

atil e recomendgvel para aumentar nossa capacidade de compre-

ensio sobre o significado e as especificidades do pensamento sob

exame, ou para explicar o impacto e a importancia dessa obra, no
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moments de sua publicagao ou em ocasi5.o posterior. Mas n5.o bas

ta para avaliar um texts do panto de vista 16gico ou filos6Hico.

2. Virtudes da abordagem "filos6fica", IQgica ou imanente

Medir a densidade de uma fda te6rica nio pode depended

apenas da an6.lise contextual. E precise, desde logo, veri6lcar se e

como as premissas suportam as conclus6es. E 6 tamb6m impres-
cindivel verificar homo essas premissas e conclus6es se sustentam

quando deslocadas de seu contexto original. O estudo hist6rico po-

de por exemplo mostrar o papel e poderes de uma argumentagg.o

numa determinada po16mica. Mas o pesquisador deve perguntar

tamb6m homo esse discurso se comportaria quando deslocado des-

sas contendas o que sobraria de seu brilho e vigor? Qual o poder,

virtudes ou especiHicidades que sobrevivem, quando desenraizamos

esse fda, quando a deslocamos da moldura que a disciplinava e do

cent.rio que a iluminava?

A abordagem 16gica(e maid ainda, a "filos6fica") envolve cer-

ta dose de especulagao abstrata e parcialmente "desterritorializa-

da". Envolve por ipso a admissgo de algumas posig6es "metafisicas'

por parte do analista-pesquisador. Pensemos por exemplo na ten-
tativa de veri$icar em que medida um autor sustenta homo concili-

fveis doutrinas que reputamos dispares. Sob elsa tentativa, na

apar6ncia pura e neutramente 16gica, h6. um pressuposto de natu-
reza filos6fica e mesmo metafTsica: a de que certas concep96es re-
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almente conflitam com(e at6 exc]uem) determinadas outras.]Vlas

a detecgao dessa disparidade, ela mesma, envolve uma investiga-

gao propriamente filos6fica, um trabalho especulativo sobre as im-

plicag6es, conex6es e fundamentos de trig doutrinas, sobre o que

das sup6em sobre o mundi e sobre aquilo que excluem. Para en-

tender, por exemplo, porque o pensador que examinamos nio per-

cebeu tats inconsist6ncias(ou, para ser Haig exato, nio as admitiu

coma tais), 6 necessfrio elsa investigagao sobre os nexos e "disne-

xos" dessas doutrinas - s6 assim, eventualmente, ela poderia ter
tomado homo compativeis elementos tio estranhos...

Em sumo, quando o pesquisador-int6rprete renta saber homo

um outdo pensador admitiu sentengas incompat:iveis, ele este. im-

plicitamente afirmando que tats sentengas sio 16gica e/ou ontologl-

camente incompativeis. E, para sustentar elsa sua posig3.o pr6-

pria, ele n5.o t6m homo evitar a especulagao filos6fica

E preciso em primeiro lugar reconstruir o argumento do ou-
tro em um modo que seria familiar e proprio a esse outro. Em certa

medida, procurar ver os problemas definidos e enfrentados pele

autor do modo coma ele os via. Elsa exposigao, embora envolva

:sim-patia", nio implica adesio e concordfncia. Ngo se pede que o
investigador abandone suas pr6prias convicg6es ou deixe de consi-

derar condenfveis pontos de vista com os quaid tem radical discor-

d6.ncia. Nio implica sequer deixar de apontar raz6es conden6veis

pdas quaid o outro adota trig posig6es de que discordamos. Pelo
contrgrio, quando compreendemos esse outro do modo homo ele
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mesmo se entende, temos bases ainda maid s61idas para um com-

bate a suas posig6es.

O conhecimento hist6rico -- 6til e decisivo como a$1rmamos -

perrnite, entre outras coisas reconstruir detemiinantes(psico16gi-
cos, sociais, econ6micos, etc.) dos quaid o tutor ng.o necessariamen-

te tem consci6ncia. Mas, como se v6, compreender o pensamento

n5.o 6 reconstruir sua argumentagao a partir de tais determinan-

tes. Contudo, Testa kinda um aspecto de nossa anflise que vincula

essas dual dimens6es -- a hist6rica e a filos6fica, o contextualizar

e o compreender. Renta ainda o expZfcar, o que em certs medida

tavam muito a16m dessa consci6ncia e do que explicitamente admi-

tia, e do que poderia ter admitido sem violentar deus pressupostos.

Nesse faso, estamos tratando com sinais ou sintomas - o que evi-
dentemente recomenda cautela, para que n5.o tomemos o texto ho-

mo resposta condicionada a condig6es que arbitrariamente admi-

timos como determinantes, homo resultante vetorial de forges i-
dentificfveis e selecionadas. Sempre vale a pena lembrar que o

pensamento 6 resposta, mas 6 tamb6m a escolha das perguntas

que julga relevantes e implica em grande medida a definigao pr6'

via dos termos da questa.o. E se por um lado 6 verdade que "a hu-

manidade s6 coloca os problemas que pode resolver", por outro,

como se babe, os termos em que um problema 6 equacionado de-

terminam a natureza e a ordem de grandeza das respostas.
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As respostas sfo filhas das perguntas. Ha filhos rebeldes,

que rompem com as imposig6es paternal e superam as limitag6es

do meio em que foram educados -- e nesse sentido, para sitar a ce-

lebre sentenga, des sera.o aquilo que conseguirem fazer daquilo

que as circunstfncias fizeram deles. Ainda assim, carregarao con-

sigo, pelo menos, a marfa inde16vel de um patrim6nio gen6tico.
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PEQUUNO GUIA PARA REDIGIR DISSERTAQOES, TESES
E RELAT6R10S DE PESQUiSA

Coletar e analisar dados 6 apenas uma parte do trabalho do o

pesquisador. Depois disco, ele enfrenta um desafio igualmente di-

Hcil: apresentg.-los de modo que sejam inteligiveis e utiliz6veis por

outras pessoas. Para ipso se redige um relat6rio, uma dissertagao,

sese ou monografia.

A primeira di6iculdade 6 descobrir exatamente quaid, dentre

os diferentes aspectos de suas descobertas, interessam maid dire-

tamente aos diferentes tipos de leitores. Alguns destes sio tamb6m

pesquisadores, interessando-se pele conlunto da investigagg.o. Pre-

tendem estudar os m6todos, t6cnicas, dados e documentos utiliza-

dos, procuram revisar cuidadosamente as ang.lifes, para enfim jul-

gar as conclus6es. Alguns talvez pretendam mesmo refazer as ex-

peri6ncias e observag6es, reestudar as fontes, para veri:scar os re-

sultados. Ainda alguns desses leitores maid atentos estario a ca-

minho de pesquisas adicionais, complementares a.quela que voc6
realizou. Mas existem tamb6m aqueles que ido buscar, no seu tex-

to, apenas as conclus6es e resultados, ou ainda as recomendag6es

prfticas derivadas da anflise.

Assim, a menos que voc6 esteja produzindo uma pesquisa

quake que totalmente dirigida e conhega muito bem o seu p6blico-

alvo, proceda homo se estivesse escrevendo para leitores com inte-

resses muito variados e njveis de exig6ncia tamb6m desiguais. O
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melhor caminho, Hesse cano, 6 redigir um registro esfrufurado e

co/zzpZefo: expor o seu problema, o m6todo de abord5.-1o, as ang.lifes

e conclus6es. lsto dare, aos leitores a possibilidade de decidir: aque-

les que tenham interesses bastante especificos poder5.o concentrar-

se nos aspectos do relat6rio que julgam mats importantes para d-

es. Para facilitar a vida desses leitores, leve a s6rio a confecgao de

adequados "sinais de trfnsito" no seu texto, principalmente se ele

for longs: sumfrios bem detalhados, indices temp.ticos e analiticos,

resumos de panes e capitulos dio ao leitor a opgg.o de deter-se
mais neste ou naquele ponto da sua exposigao.

Se voc6 estiver trabalhando basicamente com dados quanti-

tativos, talvez possa iniciar a feitura do relat6rio com a construgg.o

de tabelas e gr6ficos necessfrios a exposigao de seu material. Logo

depois de montar dada uma das tabelas ou grfnlcos, escreva os co-

mentfrios a respeito, "pregando-os" nas figures ou quadros. Se os

dados forem basicamente qualitativos, voc6 pode usar um proce-

dimento um pouco parecido. Agrupe as anotag6es conforme os t6pi-

cos especificos a que das se referem; escreva a discussio-

comentfrio do t6pico correspondente e "pregue-a" junto i.s $ichas
de refer6ncia e anotag5.o.

A partir dense panto, elabore um esbogo numerado, into 6,

estruturado em itens e subitens, mostrando de que modo e em qual

seqti6ncia os diferentes t6picos deveriam ser apresentados. Se es-

tiver escrevendo em paper (e nio em um computador), registre ca

da ponto em uma pfgina separada, mesmo que o enunciado de ca-
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da ponto sega curio. Dense modo voc6 pode reorganizar a ordem dos

t6picos, homo as fichas, sem precisar mortar, color, reescrever.

Lembre-se de que uma exposig5.o clara, exata, ordenada e

completa tem ainda uma segunda utilidade, uma utilidade para a

proprio pesquisador. E que, frequentemente, quando procuramos
escrever um relat6rio detalhado, acabamos por descobrir errol ou

pontos que necessitem maid pesquisa e reflexg.o. Uma cuidadosa

exposigao do procedimento de pesquisa, passo a passo, pode aludar

bastante a esclarecer nossas pr6prias id6ias. E evidente, ainda,

que conv6m pedir a colegas e orientadores que leiam os rascunhos

e deem sugest6es. Pode ser atil, ainda, organizar exposig6es orais

do relat6rio, com base nos esquemas preliminares arima mencio-

nados, para tester a consist6ncia da future apresentagao escrita.

A FORMA E O ESTILO

Um texto de boa qualidade deve ter clareza, estrutura 16gica,

anglises bem fundadas e, de prefer'6ncia, um estilo fluente e sedu

tor. Mas para cativar seu leitor, 6 preciso que voc6 mesmo estda
convencido de que os resultados de seu trabalho merecem tal es-

forgo. Sem essa convicgao, pode ester cerro de que serf bem diHcil

de produzir uih bom texto.

Um texto legivel n5.o 6 apenas escrito em bom portugu6s,

sem euros gramaticais. E, em primeiro lugar, algo que nio deixa o
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leitor confuso a respeito daquilo que se quer dizer, nem aborrecido

com a forma da exposig5.o. Seriedade e honestidade nio sio sin6-

nimos de monotonia e enfado. E diflcil conciliar rigor e apresenta-

g5.o cativante, e com certeza temps de fazer escolhas complexas no

moments da exposigao. Por exemplo: homo selecionar todos os de-

talhes pertinentes e relevantes -- e excluir aqueles que nio o sio?
Durante a pesquisa, voc6 deve ter colecionado uma s6rie de ilus-

trag6es, imagens, exemplos e passagens aned6ticas que muitas ve-

zes "enfeitariam" o texts. Mas o exagero pode desviar o verdadeiro

objetivo do relat6rio, que 6 informar sobre sua investigagao.

Procure sempre a clareza, a exatid5.o e a meticulosidade --

essen cuidados visam evitar que o leitor interprete equivocada-

mente aquilo que voc6 disse. A16m disco, os materiais que voc6 ex-

p6e devem ser encadeados de tal modo que evitem falhas e vazios,

na passagem de um ponto para outro. Procure sempre evitar os

excessos ret(5ricos, controle as meta.foray, a linguagem demasiado

coloquial, os termos vulgares, os estrangeirismos e as girias. Evite

tamb6m o excesso de jargao e os dialetos pro6lssionais, muito espe-

cializados. Procure sempre utilizar as palavras no sentido usual,

moderando o uso daqueles termos t6cnicos que sio familiares ape-

nas a pessoas com considerfvel formagao numa area especifica de
conhecimento.

Em certas disciplines, palavras de uso comum adquirem sig-

niHicado t6cnico especial, Muitas vezes, a pressa, inexperi6ncia ou

a nossa pr6pria familiaridade nos levam a esquecer de definir es-
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sas express6es. Nesse faso, nosso relate serf pouco acessivel ao

leitor que tenha formagao um pouco diferente. Hf ocasi6es em que

a clareza imp6e a repetigao de termos e express6es, mesmo que

isto parega ments elegante literariamente. Contudo, voc6 deve

sempre tentar unir informagao clara e precise com um razo6vel

grau de leveza est6tica
O texto final deve utilizar recursos sinalizadores que ajudem

a legibilidade. E para ipso que serve uma adequada divisio em pa-

ragrafas, ou o uso de sentengas especiais que sintetizem t6picos
ou paragrafos destacados no meir de uma sega.o do texto. Os outros

recursos da exposing.o devem ser utilizados equilibradamente: ilus-

trag6es, exemplos, titulos e subtitulos para seg6es, refer6ncias em

rodap6s, bibliogra6ia completa e corretamente indicada.

Pode parecer detalhe, algo secundario, mas cuidado com a

divis5.o em pang.grafos. Um par6grafo nio deve copter id6ias de-
mais, com um n6mero muito grande de orag6es intercaladas, alu-

s6es, digress6es, etc. Demasiado curto ou demasiado longo, ele di-

minuia legibilidade do texts. Considere, homo regra gerd, que um

para.grafo n5.o deveria ser maid longo do que uma d6zia de linhas

datilografadas. Parfgrafos bastante curtos devem ser usados ra-

ramente; pari.grafts de Qnica fuse, quase nunca. Tente, sempre

que possjvel, utilizar uma sentenga "t6pica" no comego ou no fim
de dada paragrafo - into 6, uma sentenga que indique sintetica-
mente seu conte6do ou prop6sito.
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Leve em conta que voc6 precisa interessar o leitor, mostrando

as provas de seu argumento modo claro, exato e instigante. Ao

mesmo tempo, deve preocupar-se em incluir todas as provas -- da-

tos, documentos e refer6ncias. Alguns desses elementos devem ser

expostos quase exatamente homo foram coletados. Mas os dados

num6ricos, por exemplo, devem receber tratamento pr6vio: devem

ser agrupados, classificados ou tabulados. Algumas vezes des po-

dem ser demasiado volumosos e enfadonhos, congestionando o cor-

po do texts. Outras vezes nem todos os dados sfo relevantes -

quando por exemplo a an5.life 6 feith com base em grande n6mero

de entrevistas, registros ou depoimentos, dos quaid apenas uma
parte do material bruno 6 pertinente ao seu tema. Em amboy os

castes, pode ser boa estrat6gia banter no corps do texto um resu

mo, apenas indicando os dados prima.rios, os quaid, eventualmen-

te, podem ser reproduzidos por extenso num ap6ndice. Mas cuida-

do: seu relat6rio, em alguma parte, deve frazer todos os dados, es-

pecialmente aqueles que s5.o originais no. estudo, de modo que o

leitor tenha crit6rios para julgar a sua interpretagao.

Os dados num6ricos geralmente s5,o apresentados em tabelas

e estas devem ser montadas conforme regras enunciadas nos

bong manuais de t6cnicas estate.sticas. Preste atengao nessas nor-

mas e recomendag6es, para produzir quadros consistentes, comple-
tos e coerentes. Mas acima de tudo leve em conte que o seu texto

nio deve ser um exercicio de paci6ncia, em que o leitor gasta tem-

po tentando livrar-se das suas tabelas. Alias, na grande maioria
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das vezes, bom texts 6 aquele em que se pode compreender razo-

avelmente o arguments com pouch ou mesmo nenhuma refer6n-

cia i.s tabelas. E, em gerd, deve-se evitar que o texto sda a tabe-

la exatamente transcrita, s6 que sem n6meros. Em puma, o texto

n5.o deve repetir as tabelas, mas delay extrair conclus6es. Pense

que se o leitor deseja conhecer o fundamento das interpretag6es,

ele pode consultar as tabelas e fazer seu pr6prio caminho deduti-

Tome cuidado tamb6m com as informag6es coletadas por ou '

bros autores e utilizadas no seu trabalho. O leitor devs ter homo

consults.-1os ou pelo menos conferir a veracidade dos dados. As ve-

zes. grata-se de conte facilmente encontrgvel numa biblioteca, por

exemplo -- nesse faso, basta a refer6ncia no rodap6, reduzindo a

quantidade de citag6es e parafrases. Pode ocorrer, contudo, que o

trabalho em questao nio tenha fido publicado(ou traduzido); pode
ser material de diHcil acesso, disponivel em poucas c6pias, ou em

bibliotecas privadas. Nesse faso, conv6m que as refer6ncias sejam

muito precisas e as citag6es suficientemente longas para recons-

truir em boa medida o contexto, evitando a acusagao de que voc6

escolheu apenas algumas fuses, e justamente aquelas que refor-

gam o seu argumento...

vo
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FORbUTOS GERALMENTE UTILIZADOS NA ApnESENTAQAO
DE DADOS E EVIDRNCIAS

Uma exposigao pode ter diferentes formas: texto, tabelas e

quadros, grfficos, mapas. Seu relat6rio pode ter apenas um desses

elementos, ou todos des ao mesmo tempo.

A forma textual descreve ou explica os datos, evitando tanto

quanto possivel repetig6es. E com freqti6ncia recomendfvel colocar

os dados quantitativos na forma de tabelas ou de grg,ficos, ji. que

6.s vezes a forma narrativa pode cansar o leitor e portanto reduzir

a efici6ncia do seu trabalho. As informag6es gerais, que contextua-

lizam os dados, os materiais in6ditos, ramos e espec(6icos, as refe-
r6ncias e ilag6es - judo ipso deve estar em forma de texts. Se voc6

julgar necess5.das passagens muito longas de outros autores, rele-

vantes para o estudo, procure colocg.-las em um ap6ndice.

A forma tubular 6 utilizada para apresentar dados quantita-

tivos. Coma ja dissemos, as tabelas devem ser completas, tendo

sentido em si mesmas, compreensiveis mesmo sem a explicag5.o

textual. A16m disco, devem ser numeradas e ter um titulo suficien-

temente descritivo e cuidadosa indicagao da conte dos dados. Evite

tabelas demasiado complexes, sega pele n6mero de dados, deja pda

quantidade de conex6es estabelecidas. lsso dificulta o controle, o

manuseio e a compreensao. E preferivel que uma tabela caiba nu-

ma 6nica numa p5.gina. Considere a possibilidade de reorganizar
os materiais contidos em tabelas muito amplas, subdividindo-a em
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outras tabelas menores. A colocagao da tabela tamb6m 6 importan-

ce para a qualidade do relat6rio: tense que ela pique o maid pr6xi-

mo poss:ivel do lugar do texto onde 6 discutida, para que o leitor
n3.o deja forgado a deslocar-se vaginas para a frente e para trig,

para ver os quadros.

O uso de grancos tem demonstrado muita efici6ncia persua '

suva e demonstrativa, por exemplo, quando se trata de apresentar

dados nos quaid sio importantes as mudangas ao longo do tempo.

Grfficos de linhas ou barras, mapas com pontos indicando distri-

buig6es em determinadas 6.read, etc. podem complementar a expo '

permitem que complicados conjuntos de conex6es e tend6ncias se-
jam revelados e interpretados rapidamente. Procure tamb6m nu-
merar os gr6.ficos, para facilitar a refer6ncia e localizagao; como as

tabelas, devem ser limitados a uma paglna, ter titulos descritivos e

mengao da conte dos dados.

Em gerd, o corpo principal do relat6rio tem as seguintes par-

(1) exposigao do objeto, da relevfncia e dos motivos do estudo;

(2) descrigao da problematica em que se insere a pesquisa e da

metodologia utilizada;

tes
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(3) apresentagao e anflise das provas e evidencias(dados e do-

cumentos);

(4) Conclus6es -- onde geralmente se inclui tamb6m um sum6-

rio ou balango do conjunto do estudo.

Quantos capitulos tem dada uma dessas panes? lsso depende

do estilo do autos, mas tamb6m da natureza do prQjeto e dos inte-

resses e caracteristicas dos leitores que pretendemos atingir. De

qualquer modo, homo regra gerd, observe que a apresentagao das
evid6ncias e a an6.life correspondente devem ocupar sempre o
maier nOmero de paginas do relat6rio.

A INTRODUQAo

A introdugao aparece no inicio do relat6rio, mas ngo 6 redigi-

da, integralmente pele menos, no ini.cio. A sua forma Hind s6 pode

ser escrita quando voc6 ji. conhece as conclus6es e a estrutura do

trabalho, embora apresente ao leitor essas informag6es na forma
da pergunta e da d6vida.

Uma boa introdugao deve:

1. Definir o problema e descrever deus contornos gerais, inclu-

indo a explicitagg.o de palavras-chave, conceitos e categorias
especiais que sera.o utilizadas no estudo.

2. Dividir o problema em seus elementos constitutivos e ope-
racionais, gerando quest6es claus, a serem respondidas na
seqti6ncia do trabalho.
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3. Descrever o escopo e os limited do projeto de investigagao

que voc6 empreendeu(inclusive os limited determinados pe

las fontes);

4. Estabelecer relag6es entre o seu estudo e outros trabalhos

existentes na 5.rea ou disciplina. Ja nos referimos a ipso,

anteriormente: relacionando o problems tratado pele estudo

com a problematica em que se insere, desenha-se tamb6m o

quadra de niliag6es(e discord&ncias) do autor com relagao a
modelos analiticos ja. existentes;

5. Expor a necessidade, relevancia, utilidade e (se couber) e-

ventuais implicag6es do estudo

6. Anunciar a concatenag5.o entre as diferentes etapas da ex-

posigao

Na montagem dessa introdugao, leve em conte que o objetivo

gerd deve $1car claro desde logo, se possivel nos paragrafos inici-

ais. Indique o contexto hist6rico e a imports.ncia atual do proble-
ma. de modo que pique claro o significado de sua investigagao. Em

seguida, mostre homo abordar6. o seu objeto de estudo, indicando

pelo ments os seguintes elementos: (a) as fontes dos dados, sua
conHlabilidade e adequagao;(b) as t6cnicas manuseadas para ana-

lisar os dados (indique ainda porque julga que das sio adequadas

a solugao do problema); (c) a terminologia t6cnica empregada;(d) as

hip6teses e pressupostos do estudo.

Tenha o cuidado de ser muito explicito e claro nessa descri-

g5.o, como se estivesse colocando nas mg.os do leitor a possibilidade
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de repetir plenamente a investigagg,o que voc6 mesmo fez, de modo

a corroborar ou refutar as suas descobertas. A introdugao tem que

ser clara e completa. A partir dense ponte, o leitor dever6. estar sa-

bendo o que encontrarf em seguida: quaid sio as quest6es, os oble-

tivos e pressupostos, a terminologia, o quadro te6rico-analitico, as
fontes de dados, as t6cnicas com que sgo manuseados.

A ApnEsxNTAQAo DAS EvinENciAS - DADOS E
DOCUMENTOS

Esta 6 a parte do relat6rio que com certeza mats interessar6.

aos a leitores que desqjam estudar detalhadamente o problema.

Portanto, todos as passos relevantes da sua interpretagao devem
ser sugtentados por rigoroso racioci.nio 16gico e consistenteb datos

empfricos. O n6mero de capt.tulos e sua extens5.o dependem da
quantidade e da natureza dos elementos a serem expostos. De

qualquer modo, 6 nesta parte do trabalho que devem ser apresen-
tadas today as evid6ncias que resultem das anglises. Os dados re

levantes devem ser descritos plenamente e analisados em detalhe.

Procure estruturar os elementos de sua demonstragao, sepa-
rando-os em t6picos e identificando-os com titulos e intertitulos ade-

quados. Eis aqui uma sugestao para estruturar seu argumento:

1. Deana as quest6es (ou hip6teses) que estio especiflcamente
em. exam.e.

2. Apresente os dados relevantes
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3. Interprete os dados

4. Fornega conclus6es e interpretagao para dada uma das ques-

t6es e hip6teses espec:i6icas colocadas no item I

Nunez 6 demais mencionar alguns perigos e tentag6es. Pro-

cure evitar que excessos nos detalhes e aspectos especil$1cos impe-

gam a visio do objetivo principal do estudo. Existe sempre a tenta-

gg.o de alongar-se sobre t6picos a respeito dos quads 6 maid facie

obter informagao, reduzindo o empenho sobre aqueles de maid difi-

cil acesso. Acontece que infelizmente nem sempre aquilo que 6
mais facil de descobrir 6 maid importance para engender o fen6me-

no. A16m disco, muitos pesquisadores, no momento de redigir, t6m

pena de deixar de lado today as fichas de refer6ncia ou anotag6es

de leitura que 6izeram antes, mesmo quando essay informag6es

desviem a atengao frente ao problema central do estudo. Evite esse

risco e busque uma apresentagao enxuta e ordenada. Pode ser atil

submeter seu relat6rio ao seguinte teste de qualidade:

1. 0 conjunto do texto responde adequadamente a today as

principals quest6es enunciadas na introdugao?

2. Quando hf respostas para quest6es secundarias, das aju-

dam a esclarecer as quest6es principais?

3. Ou, ao contra.rio, concedemos demasiada atengao is ques-

t6es menores, em preluizo das principais?

4. Foram eliminados todos os materials nio essenciais ao rela-

to?
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6.

7.

8.

9.

Existe alguma distorgao interpretativa causada pda omis-
sio de evid6ncias?

Existe distorgao proveniente dos m6todos pelos quaid foram

obtidos os dados e informag6es?

O texto cont6m um n6mero excessivo de exemplos, citag6es,
estatisticas?

Ou, pele contr6rio, deveria ter kinda maid exemplos, cita-

g6es e nameros, para permitir a compreensao plena do de-
bate?

A tabelas mostram, em si mesmas, de modo claro, aquilo

que eu digo que das dizem?

O texto SInaI nio este. demasiado "t6cnico", parecendo muito

maid uma esp6cie de exercicio de erudigao, exibigao de habi-

lidades, matemgticas, lingtifsticas, etc.?

E possivel imaginar interesses e preconceitos que tenham

levado a distorg6es ou tenham mesmo determinado o pr6-

prio modo de ver e formular os problemas?

10

11

12

AS CONCLUS6ES

Procure escrever etta sega.o do trabalho como se ela pudesse

existir por si mesma. Conforme ja lembramos, ha leitores que

prestarao atengao quase exclusivamente na introdugao e nas con-
clus6es. Estas dung panes devem ter sentido em si mesmas e, ao

mesmo tempo, espelharem uma a outta. Por ipso, a conclus5.o deve
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confer uma sintese dos cap:itulos precedentes, a16m de indicar o(s)

problema(s) investigado(s), as nantes dos dados e o m6todo de ana-

lise, bem como os resultados ou solug6es que o pesquisador encon-

trou. Em alguns cason, quando a natureza do projeto exigir, aqui

deve ser apontada ainda as aplicag6es permitidas pele estudo, ou

as recomendag6es do tutor com relagao ao problema em causa.

Qualo grau de detalhe de dada um disses pontos? lsso depende em

parte do tipo de apresentagao e anglise feitas nos cap:itulos anteri-.

ores. Mas preste atengg.o num cuidado fundamental: o capitulo

conclusivo n5,o 6 lugar para introduzir novos dados e documentos,

nem an6.life nova sobre os materiais apresentados.

O momento em que estiver redigindo esta parte pode ser ex-

celente oportunidade para revisar rapidamente -- mas sem repetir --

os elementos de evid6ncia que reuniu e analisou sobre dada uma

das conclus6es. E um bom teste para garantir que voc6 apresentou,

nos capitulos anteriores, elementos que sustentam de modo pleno

e seguro as generalizag6es ou conclus6es que este propondo

Tamb6m aqui, no momento de escrever conclus6es, 6 anil lan-

gar algumas dlividas e provocag6es, coma um teste para julgar a
consist6ncia e a confiabilidade de seu relat6rio

1. As conclus6es sio amplas demais, quando confrontadas com

as evid6ncias que as sustentam?

2. Ou, pelo contrfrio, as conclus6es sio pobres ou insuficiente-
mente amplas, a luz dessas evid6ncias?

39



Reginaldo C. Corrfa de Moraes

3. Os dados e documentos s5.o adequados para as conclus6es,

em quantidade e qualidade?

5. Seria maid prudente limiter, qualificar, relativizar as conclu-
s6es?

3. Foi omitida alguma evid6ncia que eventualmente pudesse

enfraquecer as conclus6es estabelecidas?

4. As relag6es causais estabelecidas sio plenamente sustentf-
veis, ou as evidencias apenas indicam que um faso segue o

outro, sem comprovar necessiriamente uma causalidade?

Lembre que as conclus6es devem sempre estar apoiadas em

proves que voc6 apresentou anteriormente. Mas nio nlque obceca-

do em qualinicar, limiter e relativizar indefinidamente as conclu-

s6es, cano contrfrio o relat6rio e a pesquisa parecerao quake sem

aplicag6es a vida e aos problemas reais. Cabe a voc6 avaliar os ma-

teriais de que disp6e, analisando, concluindo, generalizando e a-

preserltando recomendag6es, quando for o cano. Quando precisar

enunciar juizos de valor, eventualmente contrariando convicg6es e

interesses estabelecidos, raga-o explicitamente, com toda a clareza,

justificando seu proprio julgamento e explicitando deus crit6rios.

Este capitulo pode ainda indicar t6picos que exijam outras

pesquisas. Voc6 pode concluir que certo tips de t6cnica ou m6todo

de anflise 6 6til dentro de certos limited. Nesse cano pode ser per-

tinente formular quest6es do seguinte tips: "e se as circunstfncias

sofressem tail e tail alterag6es, a t6cnica tamb6m seria bem suce-

dida?". A16m disco,. temas e problemas laterais, inesperados, po-
dem ser sugeridos pda pr6pria investigagao: voc6 deve indict-los.
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Voc6 pode kinda chegar a conclusio de que os procedimentos que
utilizou nio cobrem today as possiveis situag6es em que o proble-

ma aparece, de modo que se recomenda pesquisa ulterior, alteran-

do os procedimentos para preencher elsa lacuna. Estudos explora-

t6rios e descritivos devem indicar quaid testes adicionais - maid

amplos em extensio e/ou profundidade -- sfo necessfrios antes que

as conclus6es sejam extra£das e validadas. Today estas indicag6es,

no sumo,rio de seu relat6rio, podem sugerir outros projetos de in-
vestigagg.o.

Hg. pesquisas que permitem gerar recomendag6es praticas,

iniciativas, politicos e atitudes. Nesse casa, das devem ser afirma-
das com clareza. Evidentemente, o tutor do estudo 6 a pessoa maid

indicada para formula-las. Contudo, procure garantir que as reco-

mendag6es sejam sustentadas pdas evid6ncias que apresentou,

evitando o teor meramente opinativo. A16m disco, estda certs de

que das dizem respeito ao problema efetivamente investigado -- e

nio a assuntos paralelos insuficientemente estudados.

DO RASCUNHO INICIAL A REVISAO

A etapa da revisgo nio 6 facil, e geralmente exige maid tem-

po do que a feitura do primeiro rascunho. O primeiro grande pro

blema 6 julgar seu proprio trabalho de maneira objetiva, com o dis-

tanciamento de um outro observador, que pda primeira vez to-
masse o seu texto diante dos olhos. Experimente deixar a primeira
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versa,o "esfriando" durante alguns dias, para esquecer pelo menos

as falhas maiores. Talvez com elsa dimples provid6ncia voc6 ja de-

ja capaz de localizar euros e lacunas nos originais. Se puder alter-
nar entre panes diferentes do trabalho, de modo a 16-las em 6pocas

um pouco distantes, isso tamb6m ajuda a aumentar sua objetivi-

dade. A familiaridade com o assunto 6 imprescindivel para o pes-

quisador, mas 6 tamb6m um obstgculo no momento de reconhecer

lacunas, cacoetes, vicios de express5.o e outros defeitos potenciais

do relat6rio. E tamb6m um obstfculo a percepgao daquilo que serra

o porto de vista do outro, do leitor ngo tg.o familiarizado com o te-

ma e ao qual voc6 pretende comunicar sua investigagao. Como 6
evidente, tamb6m nesse moments a leitura de colegas e colabora-

dores 6 essencial e extremamente atil.

Como ja dissemos, o memento de redigir pode ser extrema-

mente atil para que voc6 perceba errol de raciocinio, assim coma

6'agilidades e insu6ici6ncias nos deus dados e documentos. A revi-
se.o do relat6rio pode mostrar a necessidade de pesquisar maid, lo-

calizando conclus6es err6neas e precipitadas, melhorando a se-

qti6ncia da exposigao. Antes de comegar a redigir a versa.o final,
releia cuidadosamente os 61timos rascunhos, teste a ordenagao 16-

gica, a unidade, a coesao, os encadeamentos entre as id6ias, a cla-

reza das express6es, a exatidio e a adequag5.o dos dados, a preci-

se.o das afirmag6es. Julgue a qualidade do rascunho antes, para
depots redigir a versgo final, acabada e burilada. Para ipso, talvez

deja anil formular algumas perguntas, tats come aquelas que men-

cionamos a segulr.
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ROTEIRO PAJ{A VERIFICAR A QUALIDADE FINAL DO RELA

T6niO DE pzsQuisA

Relat6rios de pesquisa, monogra6ias, dissertag6es e teses t6m

sempre dos fracos e cortes. Nem sempre 6 facil detects-los. Tente

utilizar as perguntas e provocag6es que indicamos a seguir, algu-

mas coletadas de outros autores, outras sugeridas em parte pelo

bom denso e em parte pda experi6ncia.

Aspectos gerais
Comece pele titulo: ele 6 breve e ao mesmo tempo capaz de

indicar claramente o problema selecionado?

A primeira leitura deixa a impressao de uma totalidade clara

e 16gica?

A forma de expressao prende a atengao do leitor e facilita o
acompanhamento da discuss5.o?

O estilo 6 precise, simpler e direto?

Apresentagao do problema
Boa escolha e competente de6inigao do problems ja constitu-

em um m6rito. Verifique se o objetivo do estudo 6 claramente

exposto e delimitado.

Voc6 indica o contexto hist6rico e possiveis implicag6es do

problema, de modo a permitir um julgamento sabre o seu si-

gni$icado e relev6.ncia?

l

2.

3.

4.

l

2
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3. O tema gerd foi adequadamente subdividido em panes me-

nores, com a formulagao de quest6es maid especincas, opera-

cionais, concretas e localizadas?

4. Foi realizado um bom balango dos estudos anteriores sobre o

problema?

Metodologia

Os procedimentos da pesquisa foram descritos com clareza e

precisao? Foram justiHlcados?

Existe adequag5.o entre a metodologia escolhida e o tipo de
problems? E com os dados e documentos utilizados?

Foi mencionada a rejeig5,o de modelos e metodologias alter-

nativos? Foram expostos os motivos?
A Goleta de dados foi cuidadosa e sem margem para equivo-

cos? Foram explicados os riscos de distor96es e os modos de
evita.-1os?

Os dados sio exatos, precisos e adequados aos objetivos da

investigag5.o?

Os dados apresentados s5.o relevantes e logicamente encade-

ados? O material claramente sup6rfluo foi eliminado?

A anglise levou a respostas para o problems equacionado na

introdugao?

Formulas, equag6es e passagens t6cnicas foram corretamente

utilizadas e claramente expressas?

As implicag6es da an3.life foram plena e claramente enun-
ciadas?

l

2

3

4

5.

6

7.

8.

9.

44



Athidade de pesquisa e p} odugao de tata

Conclus6es
1. Lembre maid uma vez: nio devem ser introduzidos, aqui, da-

dos e documentos novos.

2. O problems foi breve mas adequadamente descrito? Idem,
quando ao o modo pele qual se tentou solucion3.-1o?

3. O capitulo resume as argumentag6es anteriores?

4. Forum enunciadas conclus6es, estimativas, julgamentos, ge-

neralizag6es e sugest6es praticas?

5. As conclus6es s5.o baseadas rigorosa e estritamente em dados

que foray plenamente expostos?

6. IHg passagens que exp6em apenas a opinia.o do autos?

7. Foram estabelecidos com clareza os limited quanto a exten-

s5.o das respostas e ao grau de generalizagg.o que as conclu-

s6es permitem?

8. As recomendag6es prg.ticas parecem sensatas?

9. Foram sugeridos rumor para pesquisas futuras?
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