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Resumo 
O presente artigo aborda em torno da metodologia de investigaça o cientí fica, privilegiando o relato de experie ncia no a mbito de 
aplicaça o de me todos diversificados a quando da elaboraça o da tese de doutoramento em Lí ngua, Cultura e Sociedade, atrave s do qual 
estudos nas a reas sociais e humanas se cruzaram numa clara demostraça o da importa ncia da interdisciplinaridade.  Na pra tica a 
proposta de pesquisa “diversidade cultural e unidade nacional nos manuais escolares de ensino de histo ria de Moçambique” exigia 
um cruzamento metodolo gico, dado que a opça o do investigador para a consecuça o da tese era de analisar os manuais escolares, 
representaço es sociais sobre a histo ria de Moçambique e encontrar formas atrave s dos quais estas duas dimenso es se comunicam 
para uma abordagem cientí fica da diversidade cultural e da unidade nacional. Quanto a metodologia, o artigo relata a opça o por uma 
pesquisa qualitativa recorrendo a grupos focais, entrevistas e ana lise de conteu do. 
Palavras-chave: Metodologia. Triangulaça o. Interdisciplinaridade. 
 
Abstract 
This article deals with the methodology of scientific research, focusing on the 
report of experience in the application of diverse methods during the 
preparation of the doctoral thesis in Language, Culture and Society. Through this, 
studies in the social areas were brought together in a clear demonstration of the 
importance of interdisciplinarity.  In practice, the research proposal "Cultural 
diversity and national unity in Mozambican history textbooks" required a 
methodological cross-over, given that the researcher's option for the thesis was 
to analyze the textbooks, social representations about the history of Mozambique 
and find ways in which these two dimensions communicate for a scientific 
approach to cultural diversity and national unity. In terms of methodology, the 
study opted for qualitative research using focus groups, interviews and content 
analysis. 
Keywords: Methodology. Triangulation. Interdisciplinarity. 
 

Resumen 
Este artí culo se centra en la metodologí a de la investigacio n cientí fica, centra ndose en el 
relato de la experiencia en el a mbito de aplicacio n de diversos me todos en la 
elaboracio n de la tesis doctoral en Lengua, Cultura y Sociedad, a trave s de la cual se 
cruzan en una clara demostracio n los estudios en el a rea social y humana. de la 
importancia de la interdisciplinariedad.  En la pra ctica, la propuesta de investigacio n 
“diversidad cultural y unidad nacional en los libros de texto de ensen anza de historia en 
Mozambique” requirio  de un cruce metodolo gico, dado que la opcio n del investigador 
para lograr la tesis fue analizar los libros de texto escolares, las representaciones 
sociales de la historia de Mozambique y encontrar caminos a trave s de los cuales Estas 
dos dimensiones se comunican para un enfoque cientí fico de la diversidad cultural y la 
unidad nacional. En cuanto a la metodologí a, el artí culo reporta la opcio n por la 
investigacio n cualitativa utilizando grupos focales, entrevistas y ana lisis de contenido. 
Palabras clave: Metodologí a. Triangulacio n. Interdisciplinariedad.  

 

Introdução 

 

A investigaça o cientí fica, quando pronunciada, escrita e pensada, parece um 

processo simples de percorrer, principalmente para quem esta  entre a experie ncia 

de uso metodolo gico e inovaça o de encontrar metodologia adequada ao tipo de 

pesquisa que se adequa a este propo sito. Contudo, quando o pesquisador se envolve 
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na pra tica, principalmente em um ciclo de exige ncia e rigor muito profundo, nota 

que se trata de um processo bastante complexo que exige entrega, domí nio, 

disciplina e atitude cientí fica.  

Outrora, na o e  um monstro que dispensa apresentaça o, e  um processo e 

experie ncia boa de se viver e se apropriar. Por conseguinte, pretendemos com este 

artigo analisar desafios (singulares e similares) de uso de metodologias 

diferenciadas para uma pesquisa cientí fica e contribuir para um debate cientí fico de 

forma crí tica, sem pretender com este artigo rotular a diversidade de experie ncias 

muito menos se aplique nas formas de que Bachelard pretendia impor na 

epistemologia, considerando importante o anarquismo metodolo gico. 

Este artigo explica a experie ncia de uso do quadro metodolo gico na 

investigaça o cientí fica no a mbito da elaboraça o da tese de doutoramento em Lí ngua, 

Cultura e Sociedade, na especialidade em Hermene uticas Culturais, Antropologia e 

Sociologia, com destaque para os mecanismos de operacionalizaça o do processo de 

investigaça o, caracterizaça o e ana lise de aplicaça o dos instrumentos de colecta de 

dados, estrate gia de ana lise dos dados, assim como o enquadramento das te cnicas 

de investigaça o em funça o do objecto e da natureza do estudo, o processamento e 

tratamento das diversas informaço es. 

 

Classificação da pesquisa: da orientação científica a opções do investigador  

 

Conforme referido na introduça o deste artigo, a experie ncia apresentada neste 

texto e  referente ao processo de produça o da tese de doutoramento e o primeiro desafio 

metodolo gico existente consistia na escolha de enquadramento da pesquisa. A tese 

intitulava-se “Diversidade Cultural e Unidade Nacional em Manuais Escolares de Ensino 

de Histo ria de Moçambique” e visava diagno sticar os pontos fortes e fracos da 
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diversidade cultural para a consolidaça o da Unidade Nacional, descrevendo 

pormenorizadamente as representaço es sociais e os Manuais de Ensino de Histo ria de 

Moçambique; desconstruir os valores socioculturais e histo ricos da moçambicanidade 

í nsitos nos conteu dos dos Manuais de Histo ria; investigar as representaço es sociais da 

Histo ria de Moçambique, tendo em conta o ní vel de compreensa o crí tica dos alunos e 

professores do ensino secunda rio moçambicano e, finalmente, analisar o impacto das 

representaço es sociais e dos manuais escolares sobre a Histo ria de Moçambique, 

permitindo extrair os elementos identificadores da diversidade cultural. 

A classificaça o da pesquisa de que o autor teve opço es por serem os mais 

comuns pairavam em torno da pesquisa qualitativa da quantitativa, na o significando 

com isto que na o tenham havido outras possibilidades, e  o caso de pesquisa quali-

quantitativa, que se encarrega em juntar as duas dimenso es.   

Opcionalmente, o estudo, em termos de abordagem metodolo gica, 

classificou-se em qualitativo, dado que se compreendeu que o mesmo adquiria o 

estatuto de uma pesquisa qualitativa pelo facto de estar centrado na sistematizaça o 

de dados brutos recolhidos no campo, cuja ana lise baseou-se nas questo es de 

diversidade cultural e da Unidade Nacional representados nos conteu dos de 

manuais de Ensino de Histo ria de Moçambique e de representaço es sociais da 

Histo ria de Moçambique, sem que, com isso signifique que outra opça o na o 

consistiria a sistematizaça o de dados.  

Consubstanciando a isto, os dados recolhidos, no a mbito das representaço es 

sociais da Histo ria de Moçambique, foram passivos de administraça o de uma 

entrevista aos professores de Histo ria, alunos da 12ª classe que assistem aulas de 

Histo ria, com maior incide ncia para a Histo ria de Moçambique, tendo em vista as 

representaço es sociais por via de grupos focais. 
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Conforme sustenta Goldenberg (1997, pp. 33-34), “a pesquisa qualitativa na o 

visa apresentar resultados nume ricos, mas, sim, o aprofundamento da compreensa o 

de um grupo social, de uma organizaça o, entre outros aspectos”.  

Silveira e Co rdova (2009, pp. 31-32) descrevem a pesquisa qualitativa com 

base nos preceitos de objectivaça o do feno meno; “sequenciaça o das acço es a 

descrever, compreender, explicar; precisa o das relaço es entre o global e o local em 

determinado feno meno”.  

Todavia, deve-se a observa ncia das diferenças entre o mundo social e o 

mundo natural; respeito ao cara cter interactivo entre os objectivos buscados pelos 

investigadores, suas orientaço es teo ricas e seus dados empí ricos; busca de 

resultados e os mais fidedignos possí veis; oposiça o ao pressuposto que defende um 

modelo u nico de pesquisa para todas as cie ncias.  

Em termos pra ticos, neste estudo, a abordagem qualitativa inquietou-se com 

aspectos da realidade so cio-cultural de ensino de Histo ria de Moçambique para 

extrair elementos da diversidade cultural e da Unidade Nacional em Moçambique, 

com base na ana lise teo rica e da literatura especializada; ana lise do manual escolar 

e das representaço es sociais da histo ria de Moçambique.  

Neste a mbito, a objetivaça o dos feno menos consistiu na definiça o do objecto 

de estudo, sendo que a interacça o entre a diversidade cultural e a Unidade Nacional 

consolidou uma definiça o clara do objecto de estudo. A seque ncia das acço es 

descritas apresenta-se na ana lise das representaço es sociais da histo ria de 

Moçambique (sí mbolos nacionais, feriados e comemoraço es; acontecimentos 

histo ricos e personalidades) e ana lise de manuais escolares (conteu do, imagens e 

linguagem utilizada).  

Quanto a  precisa o das relaço es entre o global e o local, a pesquisa se cingiu 

no facto de que a tema tica sobre a diversidade cultural e  uma realidade global, mas 
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que ganha especificidades no contexto moçambicano. Um dado que consubstancia 

no facto de os manuais escolares de ensino de Histo ria em Moçambique serem de 

uso nacional e de as representaço es sociais da Histo ria de Moçambique terem sido 

realizadas na Proví ncia de Sofala, assumindo-se que o manual escolar, sendo de 

dimensa o nacional, influencia o pensamento dos participantes nos grupos focais, 

atrave s da experie ncia quotidiana e local. 

Outra caracterí stica importante da pesquisa qualitativa consiste na oposiça o 

ao pressuposto do modelo u nico de pesquisa em cie ncias sociais, daí  que se aplicou, 

neste estudo, a transdisciplinaridade (cruzamento de ana lises de cunho sociolo gico, 

cultural, antropolo gico, polí tico, educacional e psicolo gico) e a triangulaça o 

metodolo gica que consiste na perspectiva de Cresswell e Plano Clark (2013) em 

empregar me todos distintos sobre o mesmo objecto de estudos.   

Quanto a  natureza, o estudo foi de natureza aplicada, de acordo com a 

concepça o de Silveira e Co rdova (2009), tendo em conta que o mesmo gerou 

conhecimentos para aplicaça o pra tica na sociedade, para soluça o de problemas 

especí ficos, envolvendo proveitos locais na a rea social, na ana lise da diferença e 

diversidade cultural, polí tica no estudo da Unidade Nacional, educacional na ana lise 

e reflexa o do manual escolar de ensino de Histo ria em Moçambique.  

No concernente a  natureza do estudo, o mesmo caracteriza-se como um 

estudo que afere as percepço es que existem sobre a situaça o da diversidade cultural 

e da Unidade Nacional, atrave s do ensino secunda rio, concretamente na disciplina 

de Histo ria, tendo em conta a deficiente disponibilidade de estudos sobre 

representaço es sociais da Histo ria de Moçambique, ana lise de manuais escolares e, 

de forma especí fica, um estudo realizado por moçambicanos.  

Portanto, apesar de escolha de pesquisa qualitativa, cuja a compreensa o 

teo rica caracteriza uma abordagem oposta aos nu meros, na o se pode com isto dizer 
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que os nu meros sa o e devem ser naturalmente evitados para mostrar a dimensa o 

qualitativa. Neste caso, aplicamos uma abordagem bastante tendenciosa de 

compreensa o de feno menos e que uma das caracterí sticas de compreensa o consistia 

em compreender menço es de acontecimentos histo ricos, personalidades e sí mbolos 

nacionais, aplicando percentagem sobre o nu mero de vezes mencionados um 

determinado processo. Esta escolha, dependendo da escolha, em um mundo de 

diversidade acade mica e escolas, esta escolha corre risco de ser confundido como 

incompreensa o das diferenças. 

 

Métodos de pesquisa: do condicionalismo científico a liberdade do investigador 

 

Na pra tica, os me todos de investigaça o servem para explicar contextos e 

circunsta ncias pelos quais a pesquisa foi desenvolvida. Ao longo da elaboraça o da tese 

foi possí vel encontrar diversidade metodolo gica que deveriam sustentar a pesquisa, 

contudo, uma escolha metodolo gica esta sempre condicionado com o paradigma 

cientí fico de metodologia, entretanto, dependendo dos objectivos, começa se manifestar 

a liberdade do investigador. E  por isso que dentro do paradigma metodolo gico e da 

liberdade do investigador foi possí vel optar pelo me todo bibliogra fico, de estudo de 

caso e descritivo. Em diversos contextos metodolo gicos, estes me todos escolhidos 

criaram barreiras epistemolo gicas sobre como as mesmas as podem dialogar e 

consolidar a pesquisa para alcançar os objectivos. Foi necessa rio compreender as 

limitaço es que cada me todo tinha e forma de continuidade de outra metodologia para 

o desenvolvimento da pesquisa. Assim, para entender as limitaço es e contionuidades 

metodolo gicas, exigiu a compreensa o teo rica.  

Desta feita, de acordo com Cervo e Bervian (2002, p. 57) o me todo bibliogra fico 

“busca esclarecer um problema a partir de menço es teo ricas publicadas em 
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documentos, artigos, manuais, estudos e teses”. Para a construça o da componente 

teo rica da tese, concretamente da revisa o bibliogra fica, recorremos a livros/manuais 

escolares; artigos e relato rios cientí ficos; e legislaço es nacionais e da antiga colo nia 

portuguesa, que explicam e esclarecem o quadro teo rico da investigaça o. 

O recurso ao me todo bibliogra fico tambe m permitiu o acesso aos livros 

digitais, revistas cientí ficas online, tal como sites que se demonstraram relevantes 

na investigaça o e produça o da tese. 

 

Por método de estudo de caso: do casos aos casos  

 

Se deve entender como aquele que da continuidade da teoria fornecida pelo 

me todo bibliogra fico e que contribui para a compreensa o dos feno menos 

individuais, organizacionais; sociais e polí ticos, permitindo preservar as 

caracterí sticas holí sticas e significativas dos eventos da vida real, caracterizando-se 

em explanato rio e descritivo (Yin, 2001). Desta feita, na pesquisa, se recorreu a  

pesquisa e ana lise de eventos da vida real, atrave s das representaço es sociais da 

Histo ria de Moçambique, da narrativa sobre acontecimentos contempora neos. 

No entanto, Yin (2001), considera que o estudo de caso pode incluir tanto 

estudos de caso u nico, quanto casos mu ltiplos. Neste a mbito, o estudo de caso 

aplicado neste estudo foi mu ltiplo, porque o primeiro foi caracterizado pela pesquisa 

nas escolas secunda rias da proví ncia de Sofala e o segundo caracterizado pela 

ana lise de manuais escolares da disciplina de Histo ria da 12ª classe de autoria de 

Nhapulo (2013) e Mussa (2015). 

O maior desafio que se caracteriza na aplicaça o de me todo de caso e  a 

concepça o o estudo de caso como espaço u nico e privilegiado para desencadear o 

debate, felizmente, a concepça o de casos mu ltiplos alarga espaço de debate sobre o 
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caso baseado no objecto em estudo, espaço geogra fico de que o feno meno ocorre e 

as circunsta ncias convergentes e divergentes da ocorre ncia dos casos. No caso 

concreto, o estudo de caso se baseou a analisar os manuais escolares de editoras 

diferentes, anos de ediça o diferentes e autores diferentes, mas o objecto buscado em 

ambos os manuais foram os mesmos, isto e , analisou-se nestes manuais os 

acontecimentos histo ricos, personalidades e feriados nacionais. 

Visando aprofundar as condiço es de acessibilidade ao conteu do para 

apresentaça o de resultados da pesquisa qualitativa, optamos pelo me todo descritivo 

que permitiu a descriça o de manuais escolares de Histo ria da 12ª classe que foram 

objecto de ana lise e caracterizaça o pelos participantes. No entender de Freixo (2009, 

p. 106), o me todo descritivo “assenta em estrate gias de pesquisa para observar e 

descrever comportamentos, incluindo a identificaça o de factores que estejam 

relacionados com um feno meno em particular”. 

A aplicaça o deste me todo para a materializaça o do estudo deveu-se ao facto 

de estarmos mais preocupado em caracterizar as varia veis envolvidas no feno meno 

ou acontecimento investigado. Assim, e  possí vel que a caracterizaça o das varia veis 

em estudo sugira a relaça o entre elas, olhando para o facto de existir uma evoluça o 

histo rica dos manuais escolares estudados em estreita relaça o com a percepça o dos 

participantes na pesquisa. 

Tendo em conta que o objecto de estudo tinha que ver com a diversidade 

cultural articulada com a Unidade Nacional, enquanto princí pios de convive ncia 

nacional que dividem e diversificam a sociedade em Moçambique, este me todo e  

profí cuo, visto que tambe m e  utilizado em novas a reas do saber, em que os 

investigadores procuram identificar os principais factores ou varia veis existentes 

numa dada situaça o ou comportamento social. Deste modo, este me todo permitiu a 
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descriça o dos dados obtidos nos manuais de ensino de Histo ria e a caracterizaça o 

dos participantes que sa o os professores e os estudantes da 12ª classe. 

Ademais, o me todo descritivo permitiu observar e documentar 

comportamentos dos participantes em grupos focais, quando fossem confrontados 

com um determinado objecto de ana lise, isto e , foram observados e descritos os 

gestos, o tom da voz nas intervenço es e as interpelaço es entre os participantes. De 

outra forma, podemos dizer que o me todo permitiu compreender que factores 

externos de natureza polí tica, econo mica, cultural e regional que influenciaram 

tambe m o comportamento dos participantes e a compreensa o pratica das 

manifestaço es de diversidade entre os participantes.  

 

Técnica de colecta de dados: (Des) alinhamento do paradigma metodológico 

e condicionalismos ao investigador  

 

As te cnicas de colecta de dados sa o instrumentos que utilizamos para a recolha 

de dados. Muitas vezes, se recomenda que dependendo da natureza da pesquisa, se deve 

definir uma metodologia por si que se alinha tal como seleccionar as te cnicas adequadas 

para este propo sito. Imbuí do neste espí rito, no processo de produça o da tese, se 

recorreu ao questiona rio; entrevistas semi-estruturadas e grupos focais.  

O Questiona rio deriva do latim, Quaestionario e refere-se a um conjunto de 

perguntas aplicadas a uma determinada pesquisa, visando conhecer os seus 

objectivos, opinio es, atitudes, predisposiço es, sentimentos, interesses, expectativas, 

experie ncias pessoais e outras dimenso es do ser humano expressos empiricamente 

(Almeida & Pinto, 1995). 

O recurso ao questiona rio deve-se a  possibilidade que da  de levantar 

informaço es abrangendo muitos sujeitos que possam responder, simultaneamente, 
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permitindo comparaça o entre as respostas e como o seu tratamento influencia na 

qualidade de informaça o apresentada atrave s de transcriça o das respostas dadas 

pelo participante. 

Nesta investigaça o, foram elaborados, por adaptaça o, dois tipos de 

questiona rios no a mbito das representaço es sociais da histo ria de Moçambique. O 

primeiro, destinado aos alunos da 12ª classe, que constituí ram os grupos focais, 

contemplava quatro fases de actividades: (i). sí mbolos nacionais (ii). comemoraço es 

e feriados; (iii). acontecimentos e (iv). personalidades. O questiona rio continha a 

primeira parte com questo es de caracterizaça o sociodemogra fica e pretendia ter 

dados ba sicos dos participantes e do contexto da realizaça o da pesquisa, 

nomeadamente a identificaça o da escola; o nu mero de participantes; a classe escolar 

dos participantes e a faixa eta ria dos participantes. 

A primeira parte de entrevista por questiona rio de grupo focal continha 

questo es que visavam compreender o conhecimento, as memo rias e as sugesto es sobre 

os sí mbolos e comemoraço es nacionais. Para o feito, foram elaboradas questo es tais 

como: “Quais sa o os “sí mbolos” nacionais de Moçambique? Quais sa o aqueles com que 

mais se identificam? Porque ?”. Esta questa o visava captar memo rias sociais e coletivas, 

identidades individuais e as suas razo es; a segunda questa o “Se pudessem escolher um 

novo sí mbolo, qual escolheriam? Porque ?” procurava identificar adverte ncias e 

concepço es sobre os sí mbolos nacionais por parte dos participantes, como resultado da 

sua experie ncia histo rica; a terceira procurou saber se os participantes “costumam 

comemorar algum dos feriados nacionais? Quais os feriados que acham mais 

importantes? Porque ?”, e pretendia perceber que feriados sa o mais valorizados pelos 

participantes, figurando, assim, datas que mais importam para eles, quando se pensa na 

histo ria de Moçambique; a quarta questa o procurava saber se os participantes do grupo 

focal “costumam participar outras comemoraço es? Quais?” e visava compreender quais 
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sa o outras particularidades que mais valorizam para a formaça o das suas identidades 

quer coletivas/ grupais ou individuais. A quinta questa o “se pudessem escolher um 

novo feriado nacional, qual a data e porque ?” visava compreender como imaginam 

datas que consideram importantes de serem celebradas na histo ria de Moçambique 

para um ambiente diversificado; a sexta questa o “ha  algum feriado nacional que vos 

pareça desadequado? Porque ?” buscava as possí veis crí ticas sobre feriados nacionais, e 

a se tima e u ltima da primeira secça o “quais as diferentes fases da Histo ria de 

Moçambique?” pretendia compreender como e  que a histo ria se estrutura na memo ria 

dos participantes da pesquisa. 

As perguntas da segunda secça o (Acontecimentos e Personalidades na 

Histo ria de Moçambique) pretendiam compreender que acontecimentos e 

personalidades nacionais seriam mais mencionados e que representam a memo ria 

social dos participantes para analisar a ordem da importa ncia atribuí da. Neste 

a mbito, formulou-se a seguinte questa o: “Enumere de forma livre e esponta nea por 

ordem da importa ncia” os acontecimentos histo ricos e personalidades atrave s dos 

quais podiam ser analisados no contexto do Top 10, na o significando que outras 

menço es acima disso na o pudessem ter utilidade na tese. 

Na terceira secça o (acontecimentos histo ricos e personalidades nacionais), foram 

questionados “No s gostarí amos de saber quais os acontecimentos histo ricos que acham 

mais importantes na histo ria nacional”. A questa o visava compreender a atribuiça o da 

importa ncia por parte dos participantes aos acontecimentos histo ricos de Moçambique. 

A segunda questa o era referente a personalidades e pretendia compreender 

a importa ncia atribuí da na histo ria nacional e foi apresentada da seguinte maneira: 

“Gostarí amos tambe m de saber quais as personalidades que consideram mais 
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importantes na histo ria nacional e porque ?2. Na quarta fase, atrave s de uma 

projecça o de imagem, planificou-se “Mostrar Imagem-personalidades da Histo ria de 

Moçambique. Tal projecça o de imagem mostrava 10 personalidades que os jovens, 

em Maputo (num estudo anterior), consideraram como as mais importantes na 

histo ria de Moçambique para obter respostas das seguintes perguntas: Porque 

acham que os jovens em Maputo escolheram estas personalidades? Na vossa 

opinia o, estas personalidades sa o hero is nacionais? Como estas personalidades sa o 

retratadas nos manuais escolares? Na vossa opinia o, quais personalidades faltam 

abordar, nos manuais, como hero is?” 

A questa o pretendia fazer ana lise crí tica sobre a ideia de Hero i no contexto 

da diversidade e permitir um estudo comparativo em relaça o a  pesquisa anterior 

realizada em Moçambique e as personalidades mencionadas na secça o anterior. E, 

por fim, foi proposta uma actividade pra tica de estabelecimento de relaça o entre 

personalidade e acontecimento para compreender o que os participantes valorizam 

numa determinada personalidade por eles mencionada: “Qual e  a ligaça o que fazem 

entre a personalidade e o acontecimento histo rico?”. 

O segundo questiona rio, destinado aos professores (ver ape ndices – Guia o de 

entrevistas aos professores), continha duas partes, sendo a primeira de identificaça o 

dos entrevistados para obter informaço es sobre a escola; os anos de experie ncia do 

professor de ensino de histo ria; a classe e os turnos em que lecciona e, por fim, a 

faixa eta ria dos professores entrevistados. 

A segunda dimensa o analisava sí mbolos nacionais, comemoraço es e feriados 

nacionais, acontecimentos histo ricos, cujas perguntas eram semelhantes a s descritas 

acima e apresentadas aos grupos focais, mas, desta vez, para ter o olhar do professor. 

 
2 [caso os participantes na o tenham indicado espontaneamente nenhuma mulher, fazer pergunta: 
Voce s na o indicaram nenhuma mulher? Porque ?] 
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Uma distinça o especí fica consistia no ponto tre s (03), que tem que ver com o 

a mbito dos manuais escolares, em que se questionava “Quais sa o os principais 

manuais escolares que usam para o trabalho dia rio?”, com vista a captar os manuais 

escolares que os professores de histo ria recomendam aos alunos que participaram 

nos grupos focais; se esta o alinhados com os recomendados pelo MEDH para uso nas 

escolas secunda rias moçambicanas e se os mesmos coincidem com os manuais 

seleccionados na tese para ana lise; a segunda questa o “Como avalia a estrutura 

lo gica dos conteu dos de manual escolar de histo ria da 12ª classe” visava…; e, por 

fim, foi perguntado se “Acham que os manuais escolares do ensino de Histo ria de 

Moçambique promovem a diversidade cultural e a Unidade Nacional?” e, na mesma 

senda, foram solicitados a “apresentar os argumentos do seu posicionamento”. Com 

esta questa o, pretendia-se tirar ilaço es dos professores sobre o impacto do manual 

de histo ria da 12ª classe para a promoça o da diversidade cultural e fortalecimento 

da Unidade Nacional em Moçambique. 

No quadro da entrevista semi-estruturada foi a fonte para o acesso da 

informaça o relevante junto dos professores da disciplina de Histo ria, do ensino 

secunda rio moçambicano. De acordo com Bogdan (1994, p. 134), a entrevista pode 

ser utilizada como estrate gia dominante para a recolha de dados, ou pode ser 

utilizada em conjunto com outras te cnicas como a ana lise de documentos e a 

corresponde ncia dos participantes. Nestes dois aspectos, a entrevista funciona como 

instrumento para recolher dados descritivos da linguagem do pro prio sujeito 

entrevistado. E  neste contexto que a pesquisa colheu informaço es consideradas 

relevantes pelo investigador. 

Numa ana lise teo rica, a entrevista e  uma forma especí fica de conversaça o, 

com objectivos anteriormente determinados, assente no processo de interacça o 

numa relaça o dicoto mica entre pesquisador e o participante, que determina o 
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sucesso do processo de investigaça o na qual as perguntas sa o a estrate gia especí fica 

para chegar a s enormes respostas. 

Assim, as entrevistas semi-estruturadas foram dirigidas aos professores da 

disciplina de Histo ria da 12ª classe, com vista a colher as suas sensibilidades em 

relaça o aos manuais escolares de histo ria de Moçambique, considerando as suas 

experie ncias e as principais dificuldades que encaram ao uso do manual, bem como 

as sugesto es de melhoria dos mesmos. 

Dada a situaça o de COVID-19, que pressionou a rotina dos professores por causa 

da redistribuiça o das turmas e do excesso da carga hora ria, deixando-os com pouco 

tempo para actividades extra leccionaça o, foi possí vel entrevistar dois (02) professores, 

sendo um (01) da rede escolar pu blica e um (01) da rede escolar privada. O guia o da 

entrevista continha dois objectivos, designadamente analisar as representaço es sociais 

da histo ria de Moçambique (questo es semelhantes aos administrados aos grupos 

focais) e examinar os manuais escolares de histo ria da 12ª classe. 

No que concerne aos grupos focais, devem ser entendidos como te cnica de 

recolha de dados qualitativos e que pode ser utilizado de forma isolada ou 

juntamente com outras te cnicas de cara cter qualitativa ou quantitativa, dependendo 

dos objetivos da pesquisa (Cabecinhas & Lobo, 2023).  

A te cnica de grupos focais permite a interacça o grupal para uma discussa o 

em torno de um determinado tema ou to pico a incluir, tendo uma ou duas pessoas 

que assumem a funça o de moderador, cuja base de trabalho consiste em apresentar 

os temas, analisar a interacça o grupal e motiva -lo para estimular a troca de ideias 

entre os participantes. 

Para Cabecinhas e Lobo (2023), os grupos focais te m a possibilidade de dar 

informaça o mais rica do que a soma de va rias entrevistas individuais e trata-se de 

uma te cnica particularmente exigente, mas tem a vantagem de possibilitar a 
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realizaça o de um grande nu mero de entrevistas num espaço; permite observar a 

dina mica da interacça o entre diferentes participantes. Trata-se de uma metodologia 

u til na investigaça o que aborda temas complexos do ponto de vista social que 

envolve crenças e ideologias no contexto simbo lico e cultural das sociedades. 

Para Rodrigues et al (2010, pp. 81 - 82), o grupo focal pode funcionar com 

grupos homoge neos e heteroge neos, no entanto, este procedimento depende dos 

objectivos a alcançar na pesquisa e a dina mica que o pesquisador pretende 

desenvolver. Portanto, nos grupos focais neste estudo, foram considerados os dois 

tipos, todavia, na medida em que o grupo focal homoge neo foi usado na primeira 

fase da pesquisa na cidade da Beira (os grupos focais eram formados apenas por 

alunos) e o grupo focal heteroge neo foi concebido nos distritos de Chemba e 

Chibabava (os grupos focais eram formados por alunos e professores). 

No grupo focal heteroge neo, a participaça o de professores serviu para 

contextualizar e alargar o debate das representaço es sociais, mas utilizamos os dados 

referentes ao questiona rio das representaço es sociais preenchidos pelos alunos. 

Quanto aos procedimentos, para a realizaça o do estudo, o investigador 

solicitou a credencial no me s de Março de 2021 na Faculdade de Cie ncias Sociais e 

Humanidades (FCSH) da Universidade Zambeze. Apo s a emissa o da credencial, 

apresentou-se nos Serviços Distritais de Educaça o, Juventude e Tecnologia da Beira, 

tendo sido passada uma nova credencial de ní vel distrital para ter acesso a todas 

Escolas Secunda rias da Cidade da Beira, onde, por convenie ncia, se constituiu os 

grupos focais s em cinco escolas com caracterí sticas diferentes: Escola Nossa 

Senhora de Fa tima e Escola da Catedral (privadas e religiosas – cato lica); Escola 

Secunda ria  Mateus Sansa o Muthemba e Escola Secunda ria da Ponta-Ge a (pu blicas) 

e Escola Associaça o Muçulmana de Sofala (privada e religiosa – Isla mica). 
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Todavia, o processo de preparaça o de material de recolha de dados foi, 

inicialmente, marcado pela leitura dos instrumentos de pesquisa do projecto 

“Memorias, culturas e identidades: o passado e o presente das relaço es 

interculturais em Moçambique e Portugal”, no Centro de Estudos de Comunicaça o e 

Sociedade (CECS) da Universidade do Minho, onde e  investigador integrado e, 

posterior marcaça o de reunio es virtuais com os orientadores (tambe m 

investigadores do projecto). 

Assim, na primeira reunia o, realizada na primeira quinzena de Março de 

2021, foram definidas as balizas sobre a concepça o e as adaptaço es dos guio es do 

projecto em funça o dos objectivos da tese. Na segunda quinzena, o pesquisador 

apresentou as propostas de guio es, tendo sido restruturadas para a sua 

administraça o nas escolas. Apo s a restruturaça o do material, submeteu-os para 

novas ana lises dos orientadores, tendo sido aprovados. 

O pesquisador apresentou as credenciais nas escolas referenciadas acima, 

esperou, em me dia, uma semana para ter a resposta para o iní cio do trabalho com 

os grupos focais. De 20 de Abril a 27 de Maio de 2021, foi autorizado e iniciou a 

formaça o dos grupos focais, tendo começado na Escola Nossa Senhora de Fa tima ao 

que se seguiram a Escola da Catedral, a Escola Secunda ria Mateus Sansa o 

Muthemba; a Escola Secunda ria da Ponta-Ge a e terminado na Escola associaça o 

Muçulmana. A selecça o dos alunos foi coordenada pelas direcço es da escola, atrave s 

dos professores de histo ria da 12ª classe. 

Apo s a selecça o dos alunos, foi disponibilizada uma sala, com condiço es 

aceita veis, para o trabalho com os grupos focais. Os professores de histo ria foram 

responsa veis pela apresentaça o do pesquisador, os quais deixaram, depois, o 

pesquisador e os alunos para o desenvolvimento das actividades. 
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Portanto, as secço es tiveram a duraça o de tre s horas (03) horas, sendo que, 

especificamente, na Escola Nossa Senhora de Fa tima, o contacto com os grupos 

focais fez-se durante tre s (03) dias, dada a complexidade de gesta o dos hora rios 

escolares em tempos de pandemia da COVID-19, raza o pela qual a dispensa dos 

alunos por dia era de uma (01) hora, contrariamente ao que sucedeu nas outras 

escolas, em que a dispensa era de um (01) dia para a realizaça o das actividades 

dentro do tempo previsto. 

Este facto na o afectou muito os resultados, pois, embora tenham havido 

ligeiras diferenças de interacça o nos grupos focais na escola onde trabalha mos tre s 

dias, os alunos estavam mais abertos no segundo e no terceiro dia em relaça o ao 

primeiro, permitindo, assim, captar outros comportamentos que na o foram 

manifestados no iní cio das actividades. Os outros grupos focais, que tiveram tre s 

(03) horas de actividade, mostravam-se exaustos na u ltima hora, apesar da 

disponibilidade de lanches e curtos intervalos de cinco (05) minutos. Portanto, 

apesar destas diferenças, os resultados indicavam que na o perderam o foco da 

discussa o, em resultado de maior criatividade e motivaça o do moderador. 

Nos grupos focais, o investigador esteve acompanhado por um operador de 

ca mara e um foto grafo profissional (contratados pelo investigador), para captar 

imagens; fazer filmagens e proceder com as gravaço es. 

Na segunda fase da pesquisa nos distritos da proví ncia de Sofala, o investigador 

realizou a recolha de dados no a mbito do projecto Culture past & present3, tendo sido 

passada uma credencial pela Universidade Eduardo Mondlane (Instituiça o que 

administra o projecto em Moçambique), apresentada, posteriormente, a  Direcça o 

Provincial de Educaça o e Desenvolvimento Humano de Sofala, que autorizou a 

 
3 Alguns dos resultados dos estudos empí ricos realizados pela equipa desse projeto colectivo esta o 
reportados em livro recentemente publicado (Martins, Balbe , Macedo & Mabasso, 2022).  
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realizaça o das actividades nos distritos de Sofala. Foi assim que a equipa dos 

investigadores se apresentou nos Serviços distritais de Educaça o, Juventude e 

Tecnologias dos distritos de Caia, Chemba; Gorongosa; Chibabava; Bu zi e Nhamatanda. 

Apo s apresentaça o nos SDEJT’s, os pesquisadores eram acompanhados por um te cnico 

para a escola seleccionada, onde se apresentavam na Direcça o da Escola, e, 

posteriormente, trabalhavam com os grupos focais durante tre s (03) horas. 

Para a identificaça o dos participantes, as escolas, atrave s da respectiva 

direcça o, identificaram os alunos para fazer parte do grupo focal. Portanto, nos 

grupos focais, os alunos estavam acompanhados pelos professores de Histo ria e de 

Portugue s, que tambe m foram actores importantes para a composiça o dos grupos 

focais no a mbito das representaço es sociais. 

Por convenie ncia do pesquisador, tendo recolhido dados em cinco escolas da 

cidade da Beira, identificou duas escolas na segunda fase de colecta de dados atrave s 

de grupos focais, cujos resultados sa o objeto de ana lise no presente estudo, a saber: 

a Escola Secunda ria de Chemba e a Escola Secunda ria de Chibabava. 

A escolha das duas escolas (Chemba e Chibabava) deve-se ao facto de os 

grupos focais terem criado um debate que interessava para a transcriça o especí fica 

na tese, pois os comenta rios buscaram responder as ause ncias epistemolo gicas 

constatadas nos grupos focais em contextos urbanos da cidade da Beira. 

 

Análise de dados: ponto central dos desafios de triangulação metodológica   

 

A ana lise de dados, consiste na atribuiça o de sentido dos dados coletados 

atrave s do que o pesquisador viu, leu, e o que as pessoas disseram, sistematizando 

de modo a fornecer respostas ao problema levantado para investigaça o, (Gil, 1999). 
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No quadro da elaboraça o da tese, a ana lise de dados, quer bibliogra ficos, quer 

de pesquisa empí rica, recorremos a uma triangulaça o metodolo gica, sendo que os 

resultados de dados bibliogra ficos (consultas de pesquisas anteriores e teorias 

cientí ficas) e empí ricos (transcriça o de resultados de entrevistas semi-estruturadas 

aos grupos focais) permitiram compreender as circunsta ncias em que as concluso es 

resultam de uma ana lise cuidadosa e colaborativa. Portanto, a interconexa o das 

ana lises de dados consolidou o alcance dos resultados.  

Portanto, tem sido quase um dos grandes desafios analisar dados e atender a 

exige ncia te cnica de ana lise de dados quando a pesquisa recorre a uma triangulaça o 

metodolo gica bastante exigente, dado que exige o domí nio das formas de comunicaça o 

metodolo gica e de manipulaça o de instrumentos de colecta de dados. Nesta fase, e  

importante promover o dia logo entre a dimensa o bibliogra fica, descritiva e empí rica, 

com vista a dar uma visa o comunicacional e geracional nos resultados da investigaça o. 

Portanto no a mbito da elaboraça o da tese, foi importante analisar as dimenso es de 

refere ncia bibliogra fica, avaliando o que a literatura discute sobre o objecto de ana lise 

na tese, como estes estudos sa o contempora neos nas escolas moçambicanas e as formas 

como elas se manifestam para dar sentido a realidade quotidiana.  

 

Considerações finais 

 

No processo de investigaça o cientí fica a e tica e  exigida que esteja presente 

para que se sigam os padro es cientí ficos internacionais da aplicaça o de 

metodologias e outras dimenso es para a produça o cientí fica de qualidade e 

academicamente aceite. Todavia, com a crescente interdepende ncia disciplinar e 

a reas de conhecimento e  cada vez mais claro que a triangulaça o metodolo gica e  

indispensa vel para qualquer tipo de pesquisa. Apesar de ser de tamanha 
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importa ncia o processo de construça o do conhecimento cientí fico, e  importante 

ressaltar que as metodologias sa o um dogma de investigaça o que limita a 

criatividade e iniciativa do investigador. Embora a experie ncia do pesquisador na o 

estivesse condicionada, mas, diversos estudos evidenciam a coaça o dos orientadores 

de teses e dissertaço es para que o processo de triangulaça o na o seja um espaço de 

inovaça o, mas sim, de implementaça o de diversas viso es pre -estabelecidas do ponto 

de vista metodolo gico.  Em experie ncia de produça o cientí fica, ficou claro que o 

maior desafio consiste na inovaça o do pro prio investigador, no processo de 

identificaça o de me todos adequados para os fazer valer e cruzar informaço es 

obtidas na investigaça o e por via dela garantir uma produça o cientí fica de qualidade 

e que reveste de saberes universais no seio da comunidade acade mica. 
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