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PRÓLOGO

Como la obra “Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas Teóricas, 

Metodológicas e de Investigação”, ha tenido gran éxito, nos complace presentar el 

Volumen 6. Si, ya son 6, y aquí tenemos 18 capítulos en tres secciones, donde agrupamos 

las investigaciones sobre Humanidades y Ciencias Sociales que abarcan la Educación, 

las problemáticas Sociales, y las empresas. 

En el apartado que llamamos “Educación: Investigación y Nuevas tecnologías” 

incluimos 8 capítulos que abarcan desde la Educación Básica hasta la Universitaria, 

desde nuevas tecnologías, como las redes sociales, pasando por la enseñanza híbrida, 

hasta la Inteligencia Artificial. Como el nombre lo indica, son tecnologías nuevas, por lo 

que no se han establecido aún parámetros de normalidad con fines de comparación. 

Cuales tecnologías son más efectivas que otras, cuando se deben aplicar solas, y cuando 

en combinación. De esta forma, cada estudio que se realiza agrega un granito de arena al 

vasto océano del conocimiento. Iniciamos revisando la primaria rural, donde se propone 

que la Interculturalidad puede romper la desigualdad, la exclusión y la dominancia, resolver 

los conflictos y las tensiones en las perspectivas de vida, sus cosmovisiones y sus 

saberes. En el segundo capítulo se estudian las redes sociales y su posible efecto sobre 

las habilidades sociales. A continuación se ensaya la modalidad híbrida en la formación 

técnica y tecnológica, con mayor éxito, logrando un perfil óptimo. En cuarto lugar se utiliza 

un sistema digital de Enseñanza Aprendizaje, con Inteligencia Artificial, para traducir texto 

a lenguaje de señas y realizar la traducción en sentido inverso, mejorando la comunicación 

bidireccional. Esto representó un proceso de retroalimentación personalizada, y de forma 

inclusiva y equitativa. Seguimos con la medición del perfil agentivo en universitarios, 

midiendo el logro de metas y el aprendizaje colaborativo. Conforme los alumnos avanzan 

en los semestres, aumenta su percepción de agencia colectiva. Continuamos con la 

revisión de la técnica de observación de las prácticas educativas, como procedimiento 

metodológico de investigación, su interconexión, triangulación y procesamiento de 

datos. Incluimos a continuación un trabajo sobre Inteligencia Artificial donde se tratan 

cuestiones éticas como su uso responsable. Se detalla su aplicabilidad, sus límites, sus 

impactos tanto positivos como negativos y sus verdaderos alcances. El apartado finaliza 

con un capítulo sobre la práctica en el trabajo social. Proporciona ejemplos prácticos de 

estrategias y habilidades duras (técnicas) y blandas (comunicación, empatía).

En la segunda sección “Problemáticas Sociales y Ambientales” se ilustra un tema 

de actualidad, que incluye la posibilidad de desastre, de un camino sin retorno, como 

consecuencia del abuso de recursos que han provocado cambios climáticos, escases 

de agua y alimentos, incendios, inundaciones, pérdida de bosques y selvas, etcétera. 

Con 4 capítulos, esta sección trata de problemáticas analizadas para el caso de México, 

Colombia, Camerún, e Italia. Problemas comunes a una infinidad de países. Iniciamos 

con la certificación de Playas en Acapulco. Las playas son un recurso común, y aunque 



los grandes hoteles se han apropiado de algunas, es un recurso de difícil exclusión, 

y la certificación, aunque necesaria, no es suficiente para la búsqueda de un turismo 

sustentable. Seguimos con la construcción de obras que responden a necesidades 

nacionales, pero que provocan problemas locales. Este caso corresponde a una repesa 

para generar energía, con fines de modernización y desarrollo, pero con consecuencias 

socioculturales en la comunidad donde se construyó. Como tercer trabajo tenemos el 

conflicto del uso del suelo, en específico, la minería contra la degradación del bosque. Oro 

y demás metales que pesan más en la balanza económica que el oxígeno y los alimentos. 

El cuarto y último capítulo de la sección trata de la estimación de eventos meteorológicos 

extremos, que son ahora más frecuentes por las malas decisiones que hemos tomado 

contra nuestro planeta. Como si tuviéramos recursos infinitos para depredar, las 

consecuencias de nuestros abusos se reflejan en un porcentaje de mayor peligro de 

incendios cada verano, pronosticados especialmente para Italia, pero que hemos sufrido 

en muchas otras partes del mundo. 

El tercer apartado “Economía, Empresa y Gestión”, con 6 capítulos, trata sobre 

la economía desde el caso de los particulares, a las pequeñas tiendas, a la relación 

entre Universidades y Empresas, pasando por las PYMES, las decisiones de inversión en 

empresas de mayor envergadura, y finalizando con el papel de la mujer en la economía. 

Iniciamos con una de las consecuencias económicas del COVID, el repunte de los pagos 

electrónicos, el cierre de las tiendas físicas, la educación digital, y la persistencia de la 

digitalización. Seguimos con las tiendas y su competencia y los desafíos que enfrentan 

contra las multinacionales. Se sugiere, entre otras estrategias, la cooperación entre las 

tiendas, mejorar el marketing, ajustar los precios, etcétera. El tercer capítulo presenta 

a las pequeñas y medianas empresas, con un débil vínculo con las Universidades, que 

no poya de manera clara la transformación empresarial, ni la gestión del conocimiento. 

La baja inversión en infraestructuras que impulsen la inteligencia empresarial impide 

ajustarse al orden global. Continuamos con un tema con íntima relación: la Cultura 

Organizacional, que debería impulsar en este sector, la gestión del conocimiento, las 

estrategias corporativas, estabilidad y armonía. El quinto capítulo habla del presupuesto 

de capital y las decisiones de inversión. Antes de la toma de decisiones tan crucial, las 

oportunidades de inversión deben clasificarse según los rendimientos esperados, y aquí 

se revisan diversas técnicas con dicho objetivo. La obra finaliza analizando el rol que la 

mujer juega no digamos en la economía, sino en toda la sociedad. Se revisa la obra de 

Soledad Acosta, prolífica escritora, periodista, historiadora, que reivindica la educación de 

las mujeres para construir una mejor sociedad.

Esperamos que este Volumen, además de muy completo, y muy variado, resulte 

también muy placentero en su lectura.

Dr. Luis Fernando González Beltrán

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
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RESUMO: A integração curricular da Wikipédia, 
entendida como Tecnologia Educacional 
em Rede e Ambiente Virtual Aberto de 
Aprendizagem, tem gerado um conjunto de 
investigações em educação, fundamentadas 
em diversas metodologias, entre as quais 
a metodologia de projeto, a meta-análise 
multimodal, inspirada no sistema metodológico 
de análise MAECC®, e o estudo de caso, 
sendo este o suporte do exemplo de que nos 
ocupamos neste texto, em que defendemos 

a observação enquanto uma das técnicas 
de recolha de dados. Nesta perspetiva, 
num primeiro momento, enquadramos as 
questões associadas ao papel que assumem 
os instrumentos de recolha de dados numa 
investigação para, num segundo momento, 
avançarmos quer para o exemplo prático, 
quer para os instrumentos específicos, a 
saber a grelha de observação focada, à luz 
dos conceitos enquadradores, sintetizando-
se, especificamente, os aspetos inerentes à 
estrutura, forma, número de observadores e 
local de observação. Portanto, este capítulo 
de livro assume-se como um recorte de um 
estudo mais amplo e tem como principal 
finalidade identificar, descrever e sistematizar 
as grelhas de observação focada, ou seja, 
sistematizar as aceções consideradas na 
técnica de observação, a partir de um exemplo 
concreto. Neste exemplo, identificamos as 
questões e objetivos específicos norteadores 
do referido estudo, e damos conta do 
conjunto de ferramentas de recolha de dados 
utilizadas e a forma como se articulam entre 
si, designadamente como se estabelece 
a triangulação dos dados. Paralelamente, 
identificamos as respetivas abordagens 
consideradas relativamente ao tratamento dos 
dados, focalizando na observação enquanto 
procedimento metodológico, que poderá apoiar 
mais e futuras investigações em educação. 
PALAVRAS-CHAVE: Investigação 
em Educação. Paradigma Pragmático. 
Observação. Instrumentos de recolha de 
dados. Tratamento de dados.
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OBSERVATION AS A METHODOLOGICAL PROCEDURE IN EDUCATIONAL 

RESEARCH

ABSTRACT: The integration of Wikipedia, understood as a Networked Educational 
Technology and an Open Virtual Learning Environment, in the curriculum has generated 
many educational research studies based on different methodologies, including project 
methodology, multimodal meta-analysis inspired by the MAECC® methodological analysis 
system, and case studies. The latter is the basis for the example discussed in this text, 
where we advocate for observation as one of the data collection techniques. From this 
perspective, we first address issues related to the role of data collection instruments in 
research, and then move on to a practical exemple, including the specific instruments, 
namely the focused observation grid. This is examined in light of framing concepts, 
specifically synthesizing features related to structure, form, number of observers, and 
observation location. Therefore, this book chapter is a segment of a broader study, and 
its main purpose is to identify, describe, and systematize the focused observation grids, 
i.e., to systematize the aspects pondered in the observation technique. In this example, 
we identify the specific guiding questions and objectives of our study, and we describe 
the set of data collection tools used and how they interconnect, particularly how data 
triangulation is established. Additionally, we identify the approaches considered in data 
processing, focusing on observation as a methodological procedure, which may support 
more and future research in education.
KEYWORDS: Research in Education. Pragmatic Paradigm. Observation. Data collection 
instruments. Data processing.

1 INTRODUÇÃO

Na dimensão educativa, a Wikipédia, enquanto Recurso Educacional Aberto, 

ainda se apresenta, após mais de duas décadas de existência, como uma ferramenta 

controversa e simultaneamente inovadora, dado que, pelo menos em Portugal, a utilização 

desta enciclopédia como promotora de um conjunto amplo de competências, quando 

integrada curricularmente, continua a ser diminuta. Além disso, importa igualmente 

notar que a revisão da literatura nos indica que os estudantes, de todos os níveis de 

ensino, a utilizam como fonte para o seu trabalho escolar/académico (PESTANA, 2018). 

Paralelamente, sob o lema “Wikipedia belongs to education”, a Wikimedia Foundation, 

entidade que suporta financeiramente diversos projetos, entre os quais a Wikipédia, tem 

apostado em parcerias com instituições educativas através do Programa Wikipédia na 

Educação (PWE), que por sua vez integra o Programa Wikipédia na Universidade (PWU) 

(CARDOSO & PESTANA, 2021; PESTANA & CARDOSO, 2020; PESTANA, 2018). Neste 

âmbito, considerou-se pertinente integrar curricularmente a Wikipédia, designadamente 

na Unidade Curricular (UC) “TIC em Contextos Educacionais” do doutoramento em 

Educação na Universidade Aberta (UAb) de Portugal; esta integração curricular da 
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Wikipédia enquadra o exemplo que sustenta a nossa fundamentação da observação 

enquanto procedimento metodológico na investigação em educação.

No que respeita à estrutura, o texto compreende, além desta introdução, das 

considerações finais e das referências bibliográficas, duas partes centrais: numa primeira, 

perspetivam-se aspetos associados ao sistema metodológico de análise, onde, após o 

elencar da problemática do nosso estudo, em torno da referida integração curricular da 

Wikipédia, se apresenta o suporte teórico que embasa os fundamentos dos métodos 

adotados; numa segunda parte, também focalizada no sistema metodológico de análise, 

direcionamo-nos para os fundamentos práticos e procedimentos de implementação, 

identificando-se o contexto, os instrumentos de recolha de dados, nomeadamente os que 

se circunscrevem à técnica de observação, que complementamos com a sistematização 

das aceções consideradas e ainda uma breve referência relativa ao tratamento de dados.

2 SISTEMA METODOLÓGICO DE ANÁLISE: PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E 

FUNDAMENTOS ENQUADRADORES

2.1 PARADIGMA E PROBLEMÁTICA DA INVESTIGAÇÃO

A investigação realizada, de que este texto é um recorte, pretendeu dar resposta 

à seguinte questão principal: – A Wikipédia como Recurso Educacional Aberto: que 

possibilidades de integração no Ensino Superior online? Importa notar que no paradigma 

pragmático assumido, de acordo com Pereira & Oliveira (2021, p. 450), “o problema de 

investigação é o foco central que determina os métodos e as abordagens”.

Neste campo de ação, importa referir que os métodos integram os fundamentos 

filosóficos e epistemológicos subjacentes às orientações de uma investigação. Ou seja, 

ao método utilizado, seja quantitativo, seja qualitativo, está intimamente associado o 

paradigma que lhe dá suporte. Neste sentido, evidenciamos o Paradigma Pragmático que, 

de acordo com as mesmas autoras, se apresenta como um paradigma que se suporta 

filosoficamente no pragmatismo e epistemologicamente se constrói na ação e no 

contexto. Pearce (2012, p. 830) refere-se a este paradigma como “the newly developing 

pragmatic paradigm”. 

Neste âmbito, Morgado (2012, p. 25) refere que as atuais tendências têm 

procurado patentear as inúmeras vantagens que resultam da interação de diferentes 

paradigmas por contraponto ao domínio de uma só escola de pensamento, acreditando 

“que o pluralismo teórico possibilita a convivência e a convergência de diferentes 

perspetivas e formas de ver o mundo, permite diversas conceções para um mesmo 

problema e estimula o desenvolvimento de uma série de modelos de investigação”. E, 
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Rios (2021, p. 27) destaca, no Paradigma Pragmático, a preocupação de integrar diversos 

meios de recolha de dados, com vista a traduzir-se numa melhor abordagem para 

alcançar os fins propostos, apresentando-se “os Estudos de Caso [como] apropriados 

tanto a pesquisas de cunho qualitativo quanto quantitativo”. 

No ponto seguinte, aprofundamos os aspetos que consideramos fundamentais 

no estudo de caso, enquanto estratégia de investigação em educação, e aqueles que 

caracterizam o nosso caso.

2.2 NATUREZA E MÉTODO DA INVESTIGAÇÃO

Amado (2013) identifica os estudos de caso na investigação em educação 

como podendo ter uma natureza quantitativa, fenomenológica e interpretativa ou mista, 

correspondendo esta última à natureza do nosso estudo. Assim, no desenvolvimento do 

tipo de abordagem a adotar para a nossa investigação considerou-se o método descritivo. 

Para Carvalho (2002, p.122), na “pesquisa descritiva, o investigador procura 

conhecer e interpretar a realidade, sem nela interferir para modificá-la”. Porém, de acordo 

com Ponte (1994, p. 5), este pode, simultaneamente, assumir um processo de análise e 

questionamento aprofundado, permitindo “ajudar a gerar novas teorias e novas questões 

para futura investigação”. 

Coutinho & Chaves (2002, p. 223) evidenciam como fator diferenciador desta 

abordagem metodológica “o facto de se tratar de um plano de investigação que envolve 

o estudo intensivo e detalhado de uma entidade bem definida: o ‘caso’”. 

Sintetizando, pelo exposto, podemos caracterizar o nosso caso, de forma 

breve, como a Wikipédia enquanto estratégia pedagógica no Ensino Superior online; a 

seguir especificamos outras características do nosso caso, em particular o local e os 

participantes do estudo, i.e., os fundamentos práticos e procedimentos de implementação 

do sistema metodológico de análise. 

3 SISTEMA METODOLÓGICO DE ANÁLISE: FUNDAMENTOS PRÁTICOS E 

PROCEDIMENTOS DE IMPLEMENTAÇÃO

3.1 CONTEXTO E INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS NA INVESTIGAÇÃO

Retomando os pressupostos teóricos antes referidos, trazemos a perspetiva do 

contexto que serve de suporte à moldura conceptual que pretendemos identificar neste 

texto, a observação, a qual corporiza uma das técnicas de recolha de dados utilizadas 

no nosso estudo. Portanto, e conforme mencionado, a investigação ocorreu na UC de 

Doutoramento em Educação “TIC em Contextos Educacionais” na UAb; teve a duração 
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de um semestre letivo, entre janeiro e abril de 2016. Inicialmente estavam inscritos sete 

estudantes, mas como três obtiveram equivalência, só quatro, além das duas docentes, 

são os participantes do estudo. As atividades decorreram em diversos ambientes virtuais 

de aprendizagem (AVA), desde a plataforma MOODLE – sala de aula, ao Skype – para 

workshop com os embaixadores envolvidos no projeto integrado no PWU, e ao MediaWiki 

– páginas de testes de cada estudante e página do curso (PESTANA, 2018). 

Quanto à recolha de dados, para Stake (2007, p. 65), no âmbito do estudo de caso, 

não possui um momento exato para se iniciar, recomendando-se que sejam consideradas 

as primeiras impressões, inerentes à contextualização da problemática e à familiarização 

com o tema, porquanto “muitas destas primeiras impressões serão posteriormente 

refinadas e recolocadas, mas o conjunto dos dados inclui a primeira das observações”. 

Por sua vez, Tuckman (2012) defende que, habitualmente, o estudo de caso integra 

evidências provenientes de três tipos de fontes de dados: entrevistas, documentos e 

observação. No ponto seguinte, debruçamo-nos sobre a observação, foco deste texto.

3.2 OBSERVAÇÃO NA INVESTIGAÇÃO EM EDUCAÇÃO

A observação, para Carvalho (2002, p. 119), assume-se como “um termo geral 

que significa qualquer tipo de dado obtido através de notar eventos, no sentido da 

sua mensuração sendo que a análise é a categorização, ordenação, manipulação e 

sumarização de dados”. 

Para Earp (2012, p. 195), os estudos observacionais poder-se-ão realizar em 

diversos locais, isto é, “qualquer ambiente em que haja interação de pessoas, constitui 

um possível campo de observação”. Ainda a mesma autora destaca o significado que 

assume “conhecer” – no contexto da observação participante, conhecer traduz-se numa 

abertura para que crenças, hábitos, atitudes, valores, enfim, modos de pensar, sentir e 

agir do grupo observado sejam revelados. O observador pode causar um viés pessoal, 

na medida em que pode não conseguir alcançar um estranhamento em relação ao que 

está a observar. Assim, apesar de existirem contextos familiares para o observador, não 

significa necessariamente que conheça a realidade em observação. 

Importa destacar que no nosso estudo a observação teve lugar em ambientes 

virtuais que permaneceram sempre disponíveis para o observador, por tal, e como 

defendem Anderson & Kanuka (2003, p. 143), assegurando a “observation and recording 

capacity anytime/anywhere” e, por outro lado, “Direct observation […] also allows the 

e-research to focus in detail on some particular aspect of the scene, which may not even 

be noticed by participants”. 
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Para Freixo (2011, p. 195), a observação está associada à “constatação de um 

facto” que pode ser espontâneo, ocasional, metódico ou planeado. Neste âmbito, o 

autor integra a observação natural e a observação experimental, surgindo a primeira 

associada a condições de observação não planeada ou não planeável e a segunda a 

condições de observação planeada, que se distingue pela aferição das variáveis. É no 

âmbito desta observação que nos posicionamos, a qual, para o autor, exige a definição de 

quatro parâmetros: (1) estrutura da observação; (2) forma de participação; (3) número de 

observadores; (4) local de observação. 

No que se refere à (1) estrutura da observação, esta poderá ser assistemática, 

quando não estruturada, isto é, não se prevendo suporte instrumental nem planeamento 

prévio, ou sistemática, isto é, quando implica a utilização de suporte instrumental adequado, 

indicando e delimitando a área a ser observada, ou seja, requerendo planeamento 

prévio. Trindade (2007, p. 38), neste âmbito, identifica a observação armada – quando 

“é registada, de forma rápida e imediata, em um qualquer suporte, de acordo com uma 

grade de observação” – e a observação desarmada – “[q]uando não ocorre registo 

imediato dos comportamentos observados. O registo utilizado para a informação é a 

memória, podendo ou não ser transcrita para outro suporte”. O autor identifica também 

a observação contínua e a observação intermitente, a primeira associada ao facto de se 

realizar de forma continuada, durante um determinado período, e a segunda “quando se 

faz de forma espaçada num determinado período temporal”. No nosso estudo, estamos 

perante uma observação experimental ou naturalista, armada e contínua. 

No que concerne à (2) forma de participação, esta poderá ser observação 

participante e observação não participante (EARP, 2012; FREIXO, 2011); no nosso 

estudo, procedeu-se à observação participante, que implica uma aproximação grande do 

investigador em relação ao observado; por contraponto, a observação não participante 

implica que o investigador só entre em contacto com o observado no momento em que 

se realiza a observação (EARP, 2012; FREIXO, 2011). Trindade (2007) distingue estes 

dois critérios através da participação ou não na vida do grupo ou atividade do indivíduo 

objeto do estudo. Já Estanque (2014, p. 67-68) alerta para o facto de que na observação 

participante “[q]uer os actores ou agentes em estudo, quer o próprio investigador orientam 

as suas acções e percepções segundo o esquema de disposições sócio-cognitivas e 

afectivas modeladas pelo mundo vivido das suas experiências e trajectórias”. Por sua 

vez, Quivy & Campenhoudt (2008, p. 198) elencam dois objetivos para os quais o método 

é particularmente adequado. Assim, embora os objetivos se diferenciem em função das 

diferentes formas de observação, esta será adequada para analisar o não-verbal e o 

que ele revela, por exemplo “as condutas instituídas e os códigos de comportamento, a 
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relação com o corpo, os modos de vida e os traços culturais, a organização espacial dos 

grupos e da sociedade”; quanto aos métodos de observação de caráter não experimental, 

estes estão associados “ao estudo dos acontecimentos tal como se produzem e podem, 

portanto, ser úteis para completar outros métodos de análise dos processos de acção e 

de transformação social”. 

No que respeita ao (3) número de observadores, reconhecemos, com Ball (1985) 

apud Amado (2013), que existem diversas formas e graus de participação. Portanto, a 

observação pode ser realizada de forma individual (um só observador), como no nosso 

estudo, ou em equipa, implicando, como o próprio nome sugere, a intervenção de uma 

equipa de observadores. 

Por último, relativamente ao (4) local de observação, se for artificialmente 

criada em laboratório, designar-se-á por observação de laboratório, por contraponto à 

observação de campo, como no nosso estudo, esta concretizada no local da ocorrência 

do evento. A Figura 1 apresenta a súmula das opções assumidas na presente investigação, 

no que se refere à observação realizada.

Figura 1 – Estrutura da observação levada a cabo nos diversos espaços virtuais do presente estudo.

Fonte: as autoras.

3.3 O QUÊ, O QUEM E O COMO OBSERVADO NA NOSSA INVESTIGAÇÃO

Como refere Amado (2013), as questões e os objetivos da investigação delinearão 

o que deve ser observado e quem deve ser observado, a que Quivy & Campenhoudt 

(2008) acrescentam o como observar. Assim, no nosso estudo de caso, observámos: 

os fóruns da UC identificada (na MOODLE), a página de testes de cada estudante e a 

página de trabalho criada para o curso no PWU (na MediaWiki); os estudantes; através da 
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construção de instrumentos de observação, aos quais esteve intimamente associada a 

recolha de dados, que abordamos mais à frente, no ponto seguinte. 

No que se refere à taxonomia de Estrela (1994), relativa ao campo de observação, 

é considerada a observação molar por contraponto à considerada molecular, esta 

associada ao nível micro, em que nos posicionamos, e aquela associada ao nível macro, 

ao caráter global do comportamento. No que respeita ao alvo sujeito do processo de 

observação, o nosso foco direcionou-se tanto para o indivíduo como para o grupo. Já no 

que se refere aos comportamentos objeto da observação, o autor identifica a observação 

gestual e a observação verbal, sendo esta a que foi por nós efetuada, mais concretamente, 

a observação do discurso escrito nos diversos AVA. 

Quanto aos níveis de registo das observações, para Earp (2012), existem dois: 

o primeiro relacionado com as notas que se escrevem no caderno de campo, com base 

nas observações colhidas diretamente no campo; tais notas irão compor os diários 

de campo, o segundo nível identificado. A autora adverte sobre a necessidade de ser 

o menor possível o tempo que medeia entre a passagem dos dados do caderno de 

campo para o diário de campo; adverte também para que a escrita seja o mais descritiva 

possível. Todavia, no nosso estudo, estas situações não se verificaram, uma vez que as 

observações decorreram em fóruns online na plataforma Moodle onde a UC foi facilitada, 

nas páginas de testes da Wikipédia dos estudantes envolvidos e na página do PWU criada 

para o efeito, tendo estado os dados sempre disponíveis para análise, a todo o tempo. 

Já no que se refere aos instrumentos de registo, nomeadamente à tecnologia da 

observação, existem diferentes formas de recolher dados. Segundo Reis (2011), cada 

um dos instrumentos permite recolher determinado tipo de informação e responder a 

objetivos específicos, elencando, neste âmbito, um conjunto de exemplos. Assim, estes 

registos poderão configurar-se enquanto registos escritos exaustivos do discurso do 

professor e dos estudantes, de episódios ou acontecimentos que ocorrem durante a aula, 

das interações estabelecidas entre os participantes de uma aula; associa também o registo 

do número de ocorrências de determinados acontecimentos, o registo de tempo utilizado 

para cada atividade e o registo do que sucede numa aula a intervalos de tempo regulares. 

Já quanto aos instrumentos que poderão orientar a observação, o autor defende 

que as observações livres devem ser evitadas e elenca os diversos tipos de instrumentos, 

nomeadamente grelhas de observação de fim aberto, grelhas de observação focada, 

listas de verificação, escalas de classificação e mapas de registo dos movimentos 

quer do professor, quer dos estudantes. Trindade (2007) segmenta-os em quatro três 

grandes categorias: listas de verificação, grades de observação, escalas de observação 
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e registos de incidentes. No nosso caso, para observar, em cada tema, os fóruns da UC, 

a página de testes dos estudantes envolvidos e a página criada na Wikipédia no âmbito 

do PWU, tendo em conta os que se pretendia analisar em cada momento, utilizámos uma 

grelha de observação focada. Simultaneamente, porque o MediaWiki, software utilizado 

pela Wikimedia Foundation, o permite e de acordo com Anderson & Kanuka (2003), 

apresentamos dados estatísticos de acesso às referidas páginas. 

Retomando as grelhas de observação focada, de acordo com Reis (2011), 

ilustramos, a título de exemplo, o suporte usado num dos momentos da observação 

dos estudantes, apresentando abaixo uma das grelhas de observação focada criada e 

utilizada na nossa investigação (Quadro 1).

Quadro 1 – Grelha de observação focada “Conceções e Práticas sobre a Wikipédia”.

Fonte: Pestana (2018, p. 194).

 Já no que se refere à observação dos fóruns de discussão na sala de aula 

virtual da MOODLE, exemplifi camos com o Fórum “Partilhas e Questões Gerais”. Como 

mencionado, o contexto é circunscrito à UC “TIC em Contextos Educacionais”, que se 

desenvolveu em torno de 5 tópicos, nos quais se integram 3 temas. Com o Fórum “Partilha 

e Questões Gerais” pretendia-se, como explicitado, que fosse um “Fórum para partilhar… 

informações, comentários, questões gerais…”; no Quadro 2 reproduzem-se os registos 

seguintes: títulos das linhas de discussão, número de interações e categorias. 
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Quadro 2 – Grelha de observação focada do fórum “Partilhas e Questões Gerais”.

Fonte: Pestana (2018, p. 196).

Por último e a seguir, apresentamos os dados quantitativos observados nas 

páginas do projeto no MediaWiki, suporte do trabalho cooperativo e colaborativo dos 

estudantes envolvidos, participantes no nosso estudo. 

Quadro 3 – Dados estatísticos recortados da página do nosso curso no PWU.

Fonte: Pestana (2018, p. 217).

3.4 TRATAMENTO DOS DADOS OBSERVADOS NA NOSSA INVESTIGAÇÃO

Para o tratamento dos dados recolhidos na observação nos AVA aludidos, 

recorreu-se à análise de conteúdo (dados qualitativos) e à análise estatística (dados 

quantitativos). Neste âmbito, Tuckman (2012, p. 703) refere que “[a]s observações, 
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enquanto terceira fonte qualitativa de dados, podem também contribuir com dados 

quantitativos, dependendo apenas das técnicas de registo”, o que corrobora a constatação 

de Stake (2007, p. 77) quando afirma que “os dados quantitativos requerem agregação e 

classificação no sentido de tornar os significados mais claros. Os dados qualitativos ou 

interpretativos têm significados directamente reconhecidos pelo investigador”. Portanto, 

e na linha destes autores, a observação enquanto fonte qualitativa de dados permite 

também integrar os dados quantitativos.

Neste campo de ação, o tratamento dos dados recolhidos através da observação 

foi feito com recurso à estatística descritiva, na aceção de Reis (2005, p. 15), isto é, deu 

lugar à “recolha, apresentação, análise e interpretação de dados numéricos através 

da criação de instrumentos adequados: quadros, gráficos e indicadores numéricos”. 

Simultaneamente, foi utilizada a análise de conteúdo, que, de acordo com Bardin (2009), 

é gerada por um conjunto cada vez mais subtil de instrumentos metodológicos que 

oscilam entre o rigor da objetividade e a fecundidade da subjetividade. A autora segmenta 

os possíveis domínios da aplicação da análise de conteúdo quer em código e suporte 

(código linguístico, icónico e outros códigos semióticos), quer em quantidade de pessoas 

implicadas na comunicação (o monólogo, o diálogo, o grupo restrito e a comunicação 

em massa). No que se refere ao campo de análise de conteúdo, apresenta um conjunto 

de técnicas de análise das comunicações, utilizando um único instrumento; no entanto, 

este poderá assumir diversas formas, de acordo com um vasto campo de ação – as 

comunicações. Importa referir que, considerando de novo o exemplo da observação dos 

fóruns de discussão da UC, o tratamento dos dados recolhidos através desta observação 

foi feito com recurso às etapas da análise de conteúdo avançadas pela autora, ou seja: 

pré-análise, exploração do material, tratamento dos resultados, inferência e interpretação.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A concluir, importa lembrar que o presente capítulo é um recorte de um estudo 

mais amplo e dá conta de uma investigação em educação, sustentada no Paradigma 

Pragmático conforme defendido por diversos autores (entre outros: AUGUSTO, 2014; 

PEARCE, 2012, PEREIRA & OLIVEIRA, 2021); corporizada num estudo de caso, em que 

recorremos a um conjunto de ferramentas de recolha de dados (questionários, entrevistas 

e observação), circunscrevemo-nos à observação, com a finalidade de caracterizar este 

procedimento metodológico. 

Assim, e tendo percorrido os fundamentos teóricos e práticos do nosso sistema 

metodológico de análise, detemo-nos particularmente nas Grelhas de Observação Focada 
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(REIS, 2011), enquadradas pelo contexto de suporte à investigação, pelos instrumentos 

de recolha de dados utilizados e pelo respetivo tratamento dos dados (ainda que sem que 

este tivesse sido aprofundado neste texto, por não constituir o seu foco; contudo, fazemos 

notar que, posteriormente e sempre que se justificou, os dados foram triangulados, para 

encontrar padrões observados). 

Consideramos que se torna inequívoca a importância que assumem os dados 

numa investigação em educação, o que nos impele a recordar também hic et nunc 

a seguinte constatação de Bolívar (2012 p. 255): “não é possível prosperar se não 

nos basearmos na evidência dos dados […]. Muitas discussões improdutivas, sobre 

as diferentes opiniões e intuições, acabam sem que os dados sejam colocados no 

centro da melhoria”, para o qual se espera possam ainda convergir procedimentos 

metodológicos, adequadamente fundamentados, como a observação, que destacamos 

e que poderá apoiar mais e futuras melhorias, por via de mais e futuros dados, enfim de 

mais e futuras investigações.
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