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1NTRonucÃÓ, 

A falta de documentação escri 
O O Q. X ta, ocasionada, muitas vezes, pela ma organizaçao ou mes- 

mo inexistencia de arquivos publicos e particulares rela-
I tivos ao periodo republicano brasileiro, torna urgente a 

. ' 
na 

. O necessidade oa obtençao de outros tipos de fontes, como e 

a da Historia Oral. 

Por outro lado, a utilização 
I I r de sua tecnica so recentemente esta sendo utilizada pelos 

pesquisadores brasileiros, assim mesmo com reservas, ape- 
LJ. (Ds 1 ser de ser largamente empregada em outros paises, para 
~ 

U ' Q O ' O a obtengao de fontes historicas orais, atraves de entregs 
lv _ . hi tas com pessoas que, normalmente, nao teriam condiçoes de

Q deixar escrito o testemunho de suas experiências ou viveg 
cias em acontecimentos importantes da vida regional ouneg 
mo nacional.
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A experiencia que temos tido no 
r _ A . emprego desta tecnica em quase quatro anos, experienciapai 

. 
' . . ~ r.. soal e atraves da ministragao de cursos espec1T1cos, fez- 

, 0 nos observar que nem toda a tecnica empregada pelos estrag 
geiros pode ser usada aqui, tornando~se necessario, entao, 

, I ". o levantamento de novas teorias acerca da Historia Lralqua 
poderão proporcionar mesmo uma nova função ao historiador 

A vv I . contemporaneo, bem como a adaptaçao tecnica de algumas sg 
U O | 

' Q luçães a fim de que se possa extrair documentos validos pg 
ra a historiografia nacional, de acordo com a realidadebrg 
sileira. 

A analise e a discussão da teD~ 

ria e a adaptação da tecnica, consequencia da experiencia 
brasileira, É o que nos propomos fazer neste trabalho, ag 
tes que a na utilizaçao deste rico recurss de levantamento 
documental seja deturpado e, em consequencia, se percam,dÉ 

I » finitlvamente, memorias valiosas para a Historia do Brasil.



CAPÍTULQ 1 

CONCEITO$Í, OBJETIVOS E DESENVOLVIMENTO BA HISTÓRIA ORAL 

1. CONCEITO 

Parece~nos bastante claro a 

necessidade de, antes de se analisar em profundidade qual-' 
I Â . 1 n I I quer tecnica empregada em Ciencias Sociais, conceitua-lasm 

suas bases teóricas para, posteriormente, delimitarmos` os 

parametros a que nos propomos seguir e possamos desenvoher 
o trabalho. E, dentro deste principio, a primeira pergunta 

I I I que devemos fazer e "o que e Historia Ural?".

É Em Segundo George P. Browne, 

tdria Ural e a designação dada ao conjunto de tecnicas uti 
lizadas na coleção, preparo e utilização de memorias grava 
das para servirem de fonte primaria a historiadores e cieg 
tistas sociais" (1), a que acrescentamos, memorias de pes- 

U7 I-"'\ 
I _ _ ~ _ soas que, por so, não teriam condiçoes de deixar teste- 

. . . f . munhos escritos ou orais. A tecnica, em si, consiste de eg
I trevistas devidamente guiadas pelo historiador, atravesdnw 

1. George Q.BRUwNE ä walter F.DIAZZA . A ocumentagao em 
Historia Oral. 9. 927
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quais podemos fazer com que o entrevistado explique deter- 
minados pontos ou relate fatos que a falta de outro materš 
al documental deixou obscuro. A entrevista É gravada em fi 
ta magnética, posteriormente transcrita literalmente, revis 

ta pelo entrevistado, corrigida e assinada, obtendo-se dafl 
dois tipos de documentos: o gravado e o escrito. Ambos com 
pletando-se, pois, se É possivel a transcrição literal do 

que foi dito, bem como a assinatura do entrevistado aposta 
ao documento escrito, o que o autentica, não É possivel a 

transcrição da maneira como foi dito, isto e, a entonaçao 
das frases, a dicção das palavras, muitos erros ou vícios 
da comunicaçao oral que deixam o documento gravado com um 

colorido e uma autenticidade bastante impar, alem de cons~ 
tituirem valioso material para uma analise psicoldgica do

v 

entrevistado. 

A História oral difere da eng; 
. . e . ~ . . . ~ . . vista Jornalistica por que nao visa sua utilizaçao imedia- 

P _ N I 
' . _ ta, que e a divulgaçao do conteudo da entrevista; difere 

por que e essencialmente conduzida pelo historiador e não 

por outra pessoa não classificada, difere por que as tecni 
cas de condução da entrevista são prdprias, e por que ao 

jornalista falta perspectiva historica, o que nao deve fal 
tar ao historiador. 

Por outro lado, a Historia Ebal
I tambem não pode ser confundida com a entrevista sociologi- 

ca ou antropologica visto que, em o metodo engUH 1-Yo 3O i-'°\ 'O |_:. O M 

O I é O ' O O O ' ' O gado por tais ciencias e indutivo, isto e, cada entrevista 
¡.‹. 

.Ú 

D. |.a. < 0 1 
' . ioualmente, e olhada dentro de um conjunto de outras 

' O O I e que somente este conjunto delas permite ao pesquisador 

concluir sobre algo desejado.
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O I D I O A Historia Oral e essencialmeg 
Q ' Q Q 0 I O te uma historia de vida, que ao historiador ou ao pesqui- 

sador interessa somente aquela determinada pessoa que 'U ga U1 

_ . I _ N ta informaçao, pois so ela tem condiçoes para tal, por ag 
as experiências. Um conjunto de entrevistas de Historia Q 

~ ' n o 1 A ral nao serve para uma analise quantitativa como o fazem 
.^ . . . . r as outras ciencias sociais, mais completa-se entre si com 

. 'U ‹ _¡` 
~ o ^ o n u informaçoes variadas em funçao de vivencias pessoais dis- 

z ¡ ú ' o tintas e, portanto, com pontos de vista tambem diferentes 
. r › . . do mesmo fato. Ai esta a diferença entre as entrevistas Ê 
plicadas nas Ciencias Sociais e na Historia Oral: olaspmgo 
cupam-se em quantas pessoas pensam ou fazem igualmente dg 

› u . Ê . -_ terminada coisa, enquanto que a Historia Oral preocupa~se 
justamente pelos pensamentos e fazeres diferentes relati- 
vos ao mesmo assunto.

4 

2. OBJETIVOS 

. f . . . Toda a Historia se refere a i- 
P. . . . deias expressas por palavras que, de maneira as mais varia 

das, exprimem um pensamento. Portanto, desde que o Homem 
a _ 1 inventou qualquer de escrita faz~se historia e ela e fí- |...v. 

'U (3 

feita justamente por tal fato. mas, o volume de documentg 
ção escrita tem aumentado consideravelmente a ponto de,se 

|.n. B 'U O U! U) |..|. I todos fossem conservados, o historiador se veria 
bilitado de escrever tal a quantidade de caminhos a sqwin 
Entretanto, com o desenvolvimento das comunicaçoes, prin- 

cipalmente o aparecimento do radio, do telefone e da telg 

visao, sem falar em outros meios, aliados a falta de tem- 

po do homem moderno, a documentação escrita tradicionaleg
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O' ta se restringindo gradativamente. Em proporgoes, natural 
mente. Antigamente, em função do tempo gasto na elaboração 

dos documentos manuscritos, eles eram poucos em relaçao É 

quantidade de documentos usados oficialmente hoje. Um Prg 
sidente de uma Provincia de medio desenvolvimento no Impá 
rio brasileiro, raramente assinava mais de dez oficioscfiâ 
riamente. Entretanto, as certas curtas eram mais frequen- 
tes, os bilhetes, os diarios eram usados comumente, tudo 
formando um valioeú acervo pfiblico e particular que hoje 
contribui, aliado a outros tipos de documentos, para a rg 
constituição historica. 

U homem contemporâneo, por ou-e 
' I tro lado, luta contra o tempo e seus metodos de comunica- 

É ' | 
~ 

u ' o o 'V ' n çao escrita estao reduzidos. A propria invengao da maqui- 
¡..|. É 1% 0 I Q ~ u w ^ na datilografica forçou~o a isto, indo colimar com a 

flf I çao do telefone. Este ultimo aparelho proporcionou um tipo 
_ nr \ _ A . no . . z de comunicaçao a distancia tao revolucionario que, atravas 

dele, local ou nacional, e mesmo internacionalmente,reso¿ 
ve-se todo e qualquer problema que demoraria semanas ou

4 

meses se dependesse da comunicação escrita. Esta, por con 
seguinte, reduziu sua forma. Seus termos foram limitados 
e ela se tornou cada vez mais formal, impessoal mesmo,pe¿ 
dendo, finalmente,a caracteristica estilistica da liberdg 
de de expressao; 

' \ Um assunto que levaria varias 
' a o o y I ' u paginas manuscritas explicativas, no passado, e hoje, tra 

tado em poucas e frias linhas datilografadas. U documento 

escrito parece que existe ainda como necessidade de um rg 
0 ' I O gistro formal, somente. Por outro lado, as memorias escri
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tas, as auto~biografias que tanto material forneceram ao 
ú . , , ..

' historiador, este tipo de documento literario esta por a- 
a c ' O O 1 ' cabar, principalmente na America Latina, onde nao a costu 

me escrever«se auto-biografias. O resultado É que podemos 
vislumbrar para o futuro uma falta cada vez maior de docg 
mentos pessoais que forneçam elementos ao historiador que 

pretenda reconstituir este presente nao somente atravesdo
f 

go documentos oficiais. . 

s _ a _ Cabe a Historia Oral preencher 
esta lacuna. Cabe ao historiador oral obter memorias de 

pessoas ainda vivas que sirvam de documento para o futuro; 

documentos que, em forma de memorias, se não forem extraá 
dos rapidamente, se perderão definitivamente pois, no nos 
so caso brasileiro, ou mesmo latino~americano, o homem não

1 

0 e _ v _ e dado a escrever suas proprias memorias. 
O , n O A Historia Oral tem como obge 

tivo, portanto, preparar documentos grevados e transcritos 

para serem utilizados pelos pesquisadores do futuro. 

Dois elementos importantes cg 

racterizam o documento de Historia Oral e o difere dos dg 

mais documentos tradicionais e historicamente aceitos: a 

espontaneidade do registro da informação gravada e a intea 
cionalidade da preservação para o futuro. 

O documento escrito, por maior 
\ 0 , u o eu ' facilidade que seu autor tenha em registrar suas ideias,s 

n ' a n o ~ o o caracterizado por uma serie de limitaçoes que o idioma pqà 
sui. As formas gramaticais, as estruturas de pensamento,a 
utilização das palavras, enfim, condicionam o autor de tal 

maneira que normalmente ve~se limitado em expressar-se e, 
1 

~'
.
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em algumas vezes acaba dizendo o que nao quer ou não di- 

zendo o que pensa. Com exceçoes, naturalmente, mas normal 
mente falamos melhor do que escrevemos ou, por outro ladq 
compreendemos melhor uma mensagem falada do que uma escri 
ta. 

Vejamos o caso de uma auto~big 
grafia escrita, se não for redundância o termo. O autor 

pretende escreve-la para justificar determinados atos ou 

simplesmente deixar registradas suas vivências, experien- 
cias, para que possam servir de exemplo para a posterida- 
de ou, tambem, para explicar determinado fato com o qual 

tenha estado envolvido em alguma epoca de sua vivencia.Sg 
ja qual ter o objetivo pretendido, ele tera que selecionar 

e dividir suas memorias em capitulos, geralmente em ordem 
I . { I cronologica e, dentro de cada capitulo, de cada paragrafo, 

enfim, escolher cuidadosamente as palavras para tentar eš 
pressar um pensamento de maneira que, apos um processo de 
lapidação estilistica, deixe registrado em definitivo o 

que pretendeu, sem a possibilidade de voltar, reconsidarm
z 

ou mesmo contradizer~se intencionalmente. 
4' _ I As memorias gravadas atraves 

, O Q ' O da tecnica de Historia Oral, apesar de nelas estar preseg 
te o historiador como entrevistador, nao deixam de ser ta 

' I O , O O bem uma auto-biografia. So que diferem da outra justamen- 
. 1 . . ~ te pela espontaneidade caracteristica da comunicaçao oral, 

enfim, pela nossibilidade de, por exemplo, nao terminando 
determinado pensamento, voltar a um outro expresso anteri 
ormente para depois retorna~lo novamente sem ferir a pos-

‹ 

sibilidade de compreensão das ideias. U historiador-entre



15 

vistador, alem do mais, esta ali, ao lado do entrevistadq 
. f . 

A

. para avivar-lhe a memoria, para procurar pontos de vista

< osH EH 
' É I O ate entao nao analisados, enfim, para completar, sob

I os aspectos, o conteudo da mensagem. 

O outro aspecto que caracter; 
U D O ' O ' p O O za os objetivos da Historia Ural e o da intencionalidade 
~ I ' O O I fla formaçao do documento historico para sua utilização no 

Q Í 1 1 O futuro, isto e, recolher um material virgem para ser uti- 

lizado posteriormente. 

Este material virgem significa 
O X U I ' um material que nao tenha sido escrito ate entao, mas que 

LJ. O
5 complete a documentação existente, documentação esta 

que, diga~se de passagem, não foi elaborada intencionalmeg 
O I O J I . te para a pesquisa historica no futuro. E e, Justamente , 

II Flv Em neste ponto, o da intencionalidade, que o documento de 
' O I Ç n , O O I toria Oral difere dos demais documentos historicos tradicioí 

1 _ 

nalmente reconhecidos. 
0 ' O As fontes historicas podem ser 

I ' u O analisadas segundo varios aspectos e a partir de cada um, 
0 C V U O I classificadas segundo suas caracteristicas. Segundo Willian 

_ vt. . . . Bauer, as fontes historicas em sentido restrito, estao di- 
0 I ' I A I 

t ' 

' O ~ vididas em plasticas, escritas e orais(2). As ultimas sao 

a transmissao de fatos de era ao em era ao ue. or suas 9 Ç 9 Ç Q › D 
r . ~ ~ 

. . . . . caracteristicas, nao sao transmitidas intencionalmente pa- 
I , no . ra a propria proservaçao, por que se deturpam diante de cg 

[ão fm da nova versao e objetivam tão somente seu conhecimento 
diato. Referindo-se a este aspecto da transmissao oral e 

4›....<..¢_.u 
'_ 2; Wilhelm BAU¿R. Introducion al Estudio de la Historia.

D
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citando os Incas como exemplo, Pierre Chaunu conclue que Ê 
quele povo conseguiu transmitir oralmente sua historia por_ 
durante quatro seculos sem grandes transformaçoes e, postg 
riormente, transcreve-la para o alfabeto latino. Entretan- 
to, o autor não acredita na expansão deste tempo para a cog 
firmaçao historico da tradição oral (3). A estas fontes o- 

rais nao podemos incluir a fonte de Histdria Oral, que se 
. . . . r caracteriza pela intencionalidade precipua e pela preserva 

LO SJ
2
O 

' o z 'V ` o do carater literal da informaçao. ks fontes escritas ou 
- . . I . impressas, pode~se incluir o documento extraido do exerci- 

¢ ' n n I ø Q ~ ~ cio da tecnica de Historia Oral, a sua transcrigao, mas nao 
ou I ~ ' o ' n o a gravacao original, que e o documento primario. Finalmen- 

I I te, parece~nos tanto mais impossivel incluir tambem o nos- 
I _ ~ so documento gravado dentre as fontes plasticas, por razmm. 

' O obvias. 

Caberia, portanto, uma novarg 
. ~ 

. f . . . . . . visao das caracteristicas tradicionais das Tontes em sent¿ 
n O 0 u , I do estrito, para ser incluido o documento de Historia OraL 

Outro aspecto que deve ser a- 

nalisado para formar criterio para a divisão das fontes his 
I_ r \_' _ _ toricas e qufnto a intencionalidade da nroduçäo das mesmaa 

Cabe anotar as observagoes de 
, ' U O Jose Honorio Rodrigues quanto a este aspecto do documento, 

quando os divide segundo aqueles que representam declaração 
ou manifestação de vontade, em vontade manifestada e vonta 
de declarada. O primeiro, o autor class _ quando a pro- |-Ia -h ¡.:. O QI 

duçëo do documento objetiva um registro para o futuro, mas 

u-zuäc-.4z=¡.. 
A -

_ 3.Piorre CHñUNU. 1 ii ,ia como Ciencia Sàcicl. p. 33 _ 'Í A O\ V-S 

_l›
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z ‹ 

cn O . _ _ I _ I nao e dirigido para alguem em particularà E o testemunho.
O 

0 segundo, no qual a vontade e declarada, consequentemen- 
r _ _ _ \ ø

` te e dirigida a alguem, o autor chama-o oe "documentofimg 
IB. priamente dito. Quanto a analise da credibilidade sobre 

I I _ _ '__ . I tos documentos, Jose Honorio Rodrigues orerece mais fe ao 

primeiro tipo, por que o considera desinteressado em relg 
ao segundo, que É forçado e obrigatorio. São os docu- 00 

Q!O 
f ~ mentos Juridicos, que sao sempre autênticos, mas sem sem- 

pre dignos de fe. (4) 

Numa nova tentativa de classi 
ficaçao do documento de Historia Oral, dentro destes objgà 

tivos, somos forçados a admitir que ele pode ser classii; 
cado nos dois casos. No primeiro, como testemunho de uma 
vivencia do entrevistado, intencionalmente gravado, tranâ 
crito, preparado, enfim, para o futuro mas, para winguem, 
em particular; no segundo caso, pelo fato de, apesar de 
X a c Q ' Q Q I nao ser dirigido a alguem em particular, dirige~se exclu- 
sivamente aos pesquisadores e historiadores do futuro. 

Observamos que, em principio, 
a quase totalidade das fontes historicas tradicionais so~ 

mente são assim consideradas apos sua eleição, pelo pesug 
sador, como fonte propriamente dita. Queremos dizer que , 

em geral, nenhuma fonte e fonte enquanto esta sendo pro» 

duzida, mas sim apos sua escolha e seleção, como tal, num 

tuturo indeterminado. U objeto material ou não material 
f ` ' ~ H (oral) em si - que podera ou nao ser transformado em fon-

C ci- 

Q-h I-' 

p. N D) 'EzO 
4» I te - nao e tre uentemente -roduzido visando suaD 

u~a.z.~w»-¢;zs;:;4 V ' 

4. JosÍ'Honorio RODRIGUES. A Pesquisa Historica no Brasil.
Da
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C H' \-lv I-' IP' futura pelos historiadores mas, e principalmente, uma 

zação imediatista. As condiçoes fisicas do material com que 
são feitas-~ papel, pergaminho, rocha, metal, madeira, etc, 

É que, por suas qualidades de maior ou menor perecibilidada 
permitem que aquele objeto tenha uma existencia mais longa 

'rhO |,-Io do que para o qual feito e, num futuro mais ou menos dis 
1 Q O o ' O U tante, sega utilizado pelo pesquisador que podera classifi- 

o 5 0 ' Q ca-lo na categoria de fonte historica. Portanto, todo mate~
‹ 

v , . z ' o rial e somente, em potencial, uma fonte historica. 

Exceção talvez tenhamos que fa 

zer para os monumentos, que são erigidos objetivamente para 
O ' z Q a posteridade, que atraves do seu material de grande imperg 

¢ ~ ~ ' ‹ . 'V . Cibilidade, quer mesmo pela propria intenção que nao sejam 
apagados da Historia nomes e fetos. Entretanto, pelas caraç 

f . . . ~ teristicasdo monumento - material, localização, etc, sao de 
._z7 Ç.-)

\
0 |-I» \-' 

u z “" ' alto custo e de e importante localizaçao, so podendo, 
portanto, serem erigidos pela classe dominante de entao. D 

' o o ú I u o monumento e, pois, do ponto de vista de fonte historica,un¿
z 

\ ~ . lateral, quanto as informaçoes que pretende imortalizar. 

Por outro lado, as chamadasfog 
tes orais, em posiçao completamente oposta a do monumento , 

onde a perecibilidade do material oral ( portanto temporal) 
É afetada pela transmissao do conteudo de geração em gera- 

ção, as possibilidades de preservação do original sao nulas 
ou quase nulas, pois cada individuo, cada geração, modifica 
um pouco e no Final, totalmente, transforma o original e,mI 

vu _ I que nao, o proprio conteudo. 

A existencia de qualquer mate- 

rial sonoro perde-se no espaço e no tempo se não for preseg 
0' N O . . vado atraves de processo de grevaçeo magnetica, que consti-
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~ _ r _ tui, enfim, alem da transcriçao deste material, na tecni- 

ca as História ozai. 

3. enietm DA H1sTóR1A DRAL 

No sentido amplo da coleta de 
O A O I ' I I ' O vivencias de pessoas, como fonte historica, a Historia O- 

ral sempre foi utilizada pelos historiadores, desde a an~ 
' _ I' I tiguidade. Ja Herodoto, para escrever sua monumental obra, 

obteve depoimentos de pessoas as mais variadas, tanto grg 
u - -

Í gas quanto egipcias, e mesmo de outros povos (5), O meto- 
do logografico foi, portanto, usado, mesmo que em sentido 
restrito. 

Entretanto, especificamente , 

0 v' 0 *z 
' - z a Historia Dral teve atraves do historiador norte |-I. 3 I-'°sO 1.1» O 

americano Allan Nevins, da Universidade de Columbia, Nova 

York, que, ao elaborar pesquisa sobre a personalidade e a 
O I X ' O O administraçao publica do Presidente Groover Cleveland,trg 

tou de resgatar vivências de algumas Pessoas que com otdg 
o ' o n grafado conviverem. Entretanto, pela epoca em que foi fe¿ 

*fx |-I. 5' 
O ' I ta a pesquisa, da decada de 20, provavelmente Nevins 

~ 0 1 1 o ' nao teve oportunidade de gravar as entrevistas, mas anota- 

las. Seu trabalho foi, por isto, criticado posteriormente 
z . . . 

~ 
¡ 

ú ' justamente pela possibilidade da obtençeo ee um maior nu- 
mero de entrevistas, o que não foi feito pois haveria de 

requerer um arduo trabalho. (É) 

~Com o aparecimento e a popu- 

L ¢p__.._›z~.-..-,..._-.z_- ...mz 
5. Herodoto de HALICARNASU. Los Nueva Libros de ia Histo- 

, ria. , 

6. citado por Eugenia MEYER & Alicia Oliveira de BUNFIL. 
La Historia Oral.'Urigen, metodologia, Desenvolvimgg 
to y Perspectivas. D. 373
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N I _ N _ larizagao dos aparelhos portateis de gravacao, entusiasma- 
do com os primeiros resultados, Nevins organizou, em Colug 

bia, em 1948, a Oral History Research Office, para desenvgl 
. _ . . . r ^ ver os primeiros projetos de Historia Oral, em nivel acadg 

mico, nos Estados Unidos. 

4. O DESENVOLVIMENTO E A UTILIZAÇÃO DA HISTORIA 
ORAL NOS ESTADOS UNIDOS E DEMAIS PAÍSES 

Gradativamente, o interesse

O |.-1. 
' ' n I z -¬ 0 ' o pela tecnica de Historia tral T aumentando, e em varias 

universidades norte americanas foi se desenvolvendo o tra- 
balho, inclusive com a fundação, em 1968, da Oral History 

Association, sediada na Universidade Estadual do Norte do
I Texas uando re resentantes de varias outras universida- s 9 D . 

des norte americanas, aprovaram um documento conhecido por 
Y n Q 0 I O “Goals and Guidelines" da Historia Oral. 

_ H: _ 1 Rapidamente o mexico, atraves 
A 

0 o o | ¡ 
' e de sua Universidade Nacional Autonoma adotou a tecnica,pa§ 

sando para outras entidades, como o Instituto Nacional de 
n I ' o y o › u Antropologia e Historia. Atualmente a oibliografia norte É 

. . I . › r . mericana sobre aspectos tecnicos e teoricos e vastissima , 

I O O I u 9 O publicando-se, inclusive, grande numero de gornais e revig 
|..|. D. 'TD

s 
¡-1. Q)

2 tas especializadas. Para se ter c d H P» iv da expansao da 

zação das tecnicas de Historia Oral nos Estados Unidos, o 

professor Gary L. Shumway publicou, em 1971, um panorama 
dos programas em andamento em territorio norte americano.A 
publicacao levantou 43 Estados daquele pais, englobandol98 
instituiçães as mais variadas, como universidades, biblio- 

t 0 0 o 
V 

Q ' ú ,¬ 'V9-z-¡_`¡¡...._-._-¡¬e¬v-¬-'nuxní-fl¬I ecas, institutos, sociedades historicas, Tundacies, Ôogiã 
¡ 
sei.. CENTQAL.
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dados profissionais, academias militares, hospitais, mu- 
I ' I O I I 0 1 O 'U seus, emissoras de radio, arquivos publicos e instituiçoes 

O u I . . musicais, alem de outras, todos elas com dois a cinco pro- 
gramas. (7) 

Historiadores europeus utili- 
ET. U) rt O

s
H .J

1 
C)

â zam a - ' _- Ural com frequencia, expandindo seus estu- 
› ø ~ fz o o ' o dos inclusive entre as naçoes arricanas e asiaticas emer- 

f . . . 
.f 1 . gentes dos periodos colonialistas. ñlias, a pratica do le~ 

~ " › \ w 1 -z vantamento historico de pequenas comunidades inglesas atra
I U1 8

I . 
,. 

.J 

‹_|. D
\Í ves da i toiia Lral, se torna comum. (8) 

z 1 

H ' ~ rw 0 4 - 1 - .ft ie.. ..\T1'.r,e.1.i ee. i›;:.S,1,l, 

Lú . ~ f . . H utilizaçao da tecnica de His 
J. ' ' "» ¡-1 u '

, toria Ural no orasil e, realmente, bem recente se olnarmos 
L.. fišs 

r . . o tempo que outros paises c utilizam. Entretanto, al- 
. I ' \ 

` 
| 9 I u y guns historiadores recorriam a entrevistas ha mais tempo,

‹ 

ainda que de modo não ortodoxo. 
O 0 I ` I O O pioneirismo cabe a Univsrsi 

dade Federal de Santa Catarina que, em 1974, quando da ins 
‹+ |..|. rt C I-do *T1 Q)

2
O . z . . 'V . 1 

' u
_ do primeiro Curso de Especializaçao em Historia, 

¡.¡ 

7, Gary L. SHUMUAY. Oral History in the United States. 
8. A bibliografia referente a trabalhos publicados na Eu- 

ropa e demais continentes e dificil de ser encontra 
da. Temos noticia de estudos referentes a Australia 
e Nova Zelandia (EUZLEY, ANN. Oral History. Hist. I Studies australia and New Zealand), um trabalho tag 
rico publicado na França (BUUCHE, Denise. Questions 
au Choix en Histoire. Cahiers Pedagogiques. 1957) e 
outro trabalho referente ao Congo (UANSINA, 3. Rs» 
cording the Ural History of the Uakuba, in Journal 
of African History,l96U ).~ ' 

Entretanto, tais estudos neo puderam ser consultaë 
dos por motivos varios.
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.I I 
, 

~ . . _' . . f. ¬ em nivel de pos-graouaçao, incluiu xecnicas de Historia U nas 

ral, ministrada pelo professor Dr. George P. Browne, da U 
niversidade de Seton Hall, New Jersey, preparando a prima;

I ra turma de pos-graduados no assunto. 

A partir dai, Drowne, em con- 
tacto com a Universidade Federal Fluminense, a “iblioteca 
Nacional e o Centro de Pesquisa e Documentação de Histâía 
Brasileira (CPDUC), organizou , para o ano seguinte,o pri 

f-Jó ff) <+ C3
\
H fzln neiro Curso Intensivo de a Oral, em carater nacio- 

nal, com alunos oriundos de varias universidades brasilei 
ras e com a presença de especialistas internacionais noag 
sunto, como James Uilkie, Edna Uonzon Wilkie, ambos da U- 

niversidade da California (UEBA), e Eugenia Eeyer, do Inâ 
0 O O O , O fl' 0 v¬ tituto Nacional de flntropologia e Historia, do mexico. Um 

dos objetivos do curso seria a fundação de una Associacao 
` 

.â

É '› . ' . ,¬ . u Brrsileira de ,storia oral, due Ticou em suspenso, pois 
pouco se sabe se as Universidades de origem organizaram 

n , . ' ø Centros de Pesquisa e Documentacao oe Historia Oral. Pos- 

sivelmente a resposta seja negativa, com excessão da Uni- 
. f . . . ~ ¬ versidade de Brasilia, da Universidade de Sao Paulo, do 

Centro de Estudos fiineiros da Universidade Federal de mi- 
. 'V . -V ' z «- nas berais, da Fundaçeo Candido mendes e do proprio LPDUC 

que, temos certeza, desenvolve profundas entrevistas detäg 
f . . . . . r . teria tral, principalmente rele as ao p riooo de Vargas. C-{¬ ¡_›. C 

A Universidade Federal de San
I 

fz) 
_. 

'_Ú l.‹1 -
. 

f\ ta Cetfrina, neste mesno ano de 1975, ves do Departa- 
. , . . , 

~ 
| 

' ø mento de Historia, enrove a implantacao do Laboratorio de

É U) Fl.. O
\ 

i-* 
.'\) 

. ¬ . . . .. . . f. i : oral, cujo Ârograma Ja havia sido instituioo no 

ano anterior.
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A primeira comunicacao oficial 
. . f . . f . .,f . . . . . soore Historia Ural em nivel universitario, Toi Teita pe- 

oos professores George F. Utowne e Walter Fernado Fíazza, 
I 4 este ultimo da Universidade lederal de Santa Caterina,quaQ 

' _v v~ u o ' z z |

_ 

`Ú H UD do, Juntos, e por ocasiao oo VIII Simposio Nacional oe 
0 0 I 0 y u ¡ 

' Q u ; l
, fessores Universitarios oe Historia, realizado em aracagu, 

..|» Í] em 1975, apresentaram uma comunicacao titulada "A oocu- 
31 FJ

o 
U1 <+ D

\ 
-1 ¡..I

à mentaçao em _ a Lral“. C trabalho consiste numa intrg 
4!- ~ I duçao conceitual da tecnica, com pequena ahrangencia meto- " 

I ll vv ~ J' ° ~
| dologica, acompanhada de oreve citacao da ucilizaçao oa 

52.1 L-'J ri* 
OsH -J

‹ 
.Qi 

' _ Unai na Universidade Federal de Santa Catarina 0, 

(_

- 

C1) 
\a 

mais intensivamen' um levantamento dar possibilidades de 
I :_ _ |~ '_ . seu uso como instrumento didatico (9).Ng ano de 197g fâorg 

fessora Teresa 5. Lalatian Roy, da Universidade Kstadual 
Paulista Julio de Resou ta Filho escreve artigo na Revis - _. ,__ 

1 
___ , _. 

d- ~'w 
ri' C I--' O 5? °3 ö~ H ¡.›. DJ 

1. - _ 
P . . _. ta Estudos Hirtoricos com o i de - Ural“. Ial 

I I , I O 0 artigo e apenas uma noticia do curso realizado no Rio de 
` ' 0 v | | 

' ~ Janeiro no ano antsriolr , levantando nroolemas teoricos 
' w ú z , 

~ 'V 
, ¡ e praticos discutidos entao. Apesar de nao trazer novida- 

Q , f\ O 0 I u .' I des nara aqueles Ja Tamiliarizados na tecnica, nao deixa 
de ter v 1 T t ' t ' ' d ' ' 

‹ t+ a or o_o as oc o oe er registra o, tamoem, a ng 
. . ~ 

. f . ~ . . . cessidade de uma visao cientifica as entrevistas feitas 
' 

- 
~ ó ø ate entao, mas empiricamonte (10). 

U Projeto de Documentação da 
UFSC paszou a ter nova dimensão com a instalaçao do Labo- 

ratorio de Historia Oral, devidamente montado, e com ace; 
vo constituido de trabalhos dos a?unos de oÕs~graduaçao e, 

\. _ ›.z.4..a.¢.... .. _... -.».z.'.z...z.¢,.v - ~ 

Qi Georoe UNE â "'Iter F. PIFZZÂ. Ã Documcntaçfo em 'D

:

O 
I'¬ 

HL3 

“êrlfíü

¬ 

I-'T3 

1--'v

“ 

-,_ 
.V ~ v 

" a 'Historia w oo. cit.j l IG. T rosa L..h~ :tian RUY. Historia Prel
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n 'V n Q ' neste ano de 1977, a publicagao do primeiro Catalogo de 

1.» U) H' 'D
\ 

Pi ¡_|. fl) 
- 

H . Ural, com o resumo de 100 entrevistas versando 
sobre assuntos variados, principalmente sobre a colonizg 
~ . _ _ . 1, . 

(J- ¡.:. O '31 geo estrangeira em Santa Catarina e a poli regional 
de alguns municípios (ll). 

: . . . Temos noticia que a Universi- 
. . : . . . r . , oaoe de Brasilia reolizaou, no inicio ee l977, um Curso 

W _ , . ~ . ‹ , r de lspeclalizaçao em Historia Ural, estranhamente em ni~ 

vel de doutorado, deeconhecendo-se, entretanto, a reper~ 
N _ ~ 

I 
I . cussao que possa ter tido para a divulgeçeo da tecnica no 

Brasil. 

R necessidade de especializg 
~ :_ f, çao por parte dos professores universitarios das varias 
Fundaçoes Universiterias de Santa Catarina fez com que a 

Fundação de Ensino do Sul de Santa Caterina (FESSC), de 

Tunarao, tembom ~rgenizasse tal curso, em 1977, sendo mi 
nistrado por nos, num trabalho aos moldes de que vimos ía 
xendo na UFSC. Deste maneira, a UFSC plantava junto as ou 
tras unidades de ensino superior de Santa Ceterina a se~ 

. . en. . 
f . › . z mente da nesouisa cientiwica, a reves da Historia oral , 

.Q
C fl

I plano se d senvolvera em quase uma dezena de outros 
ou \ ~O I-'W 'G ¡.|. O U9 Q :J to I muni como preperoçae e implontaçao de Centros 

gíonais de Historia Oral, no ¿stado. 

Neste mesmo ano, por ocasião 
\/ O ' O O |"\ _f\ q 

' : I I do IA Simposio Nacional de vroressores Universitarios de 
| 

I I Q 0 | 0 ' 0 ` O distoria, realizado em Florianopolis, apresentamos dois
O trabalhos relativos eo assunto; im relatorio soore o de- 

z_u›»' ' Y-~ ' 

ll. Universidade Federal de Santa Catarina. Catalogo de 
Historia Ural.
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'
. 

senvolvlmento do Progoto do Hiatorla Lral na Unlvorsldade 
C-P 'J O

\ 
-i g-1. Cl O ¡..:. 'J 6- |..:. I Federal de Santa Catarina, e outro documento _ 

| 
~ | 

' - ~ › ' ø :I tulaoo “U Documento do Hlsrorlo Ural como fonte H1stor1ca, 
em mesa Redonda. 

Da mesmo maneira, a professora 
Q 5 n f 

"`- 
| 

~- ' Cúcllla Wostrhalon, da Unlvorsidade Focoral do Parana a do 

Conselho Federal do Cultura, num trabalho sobre os cursos 
«Z O lx O L Ox 

tl' ¡_a. O ' O 0 da pos-graduaçr em hlsmorla om todo o corrlt hras1lo¿ 
. _ . . f . 1 ro, cltou a UFSC como plonelra nesta rocnlca em nlvel de 

'U 
Oi U1 -grrduaçgo. (12) 

...|...` 
_. Mn _) _` H _' N 

(É 
I N . Cecília HLQTLHALEH. A ãlruaçro da «os~Graduaçao om Hlâ 

toria. 
1-' FJ u
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TEORIA E PRÉPARO DA ENTREVISTA 

1. A ENTREv1sTA Em c1ÊNc1As sociais

A 
As ciencias Psico-sociais ut; 

' ou lizam metodos proprios para formular questoes ou propor 
N \ Iv problemas, efetuar observaçoes e responder as questoes fmL 

muladas ou resolver os problemas propostos, e rever oomflg 
X O 'I 1 Ox xt U soes, ideias e opinioes que nao estejam de acordo com as

f observaçães e as respostas resultantes. Dentre estes metg 
Q O ' O tos, pode-se citar, por exemplo, o questionario, o formu-

I lario, a entrevista e outros. 

A entrevista É o que melhor se 

adapta a uma proposta de analise mais qualitativa do que 

quantitativa. É um metodo pelo qual se procura obter ínfgg 
N I I maçoes atraves de um interrogatorio direto, durante uma

I conversa. E, pois, em sentido globalízante, orientada pa- 
ra um objetivo definido que não visa simplesmente uma sa- 

tisfaçao pessoal de cada uma das duas ou mais pessoas que 
dela participam, o que a simples conversa pode proporcio- 
nar.
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I, n ,_ U questionario e o Tormulario 
OI sao geralmente padronizados e lançados a pessoas indiscri 

minadamente que fazem parte de determinados grupos socüis 
estudados, especiais, objetivando mais a quantidade dereg

I n z n postas iguais ou diferentes a uma mesma pergunta. Sua tag 

nica caracteriza-se na pequena ou quase nula interferên-
I cia do cientista sobre aquele que dara as respostas. 

A I Esta interferencia e mais seg 
q - ' v ; tida na entrevista, pelo necessario contacto pessoal en- 

tre o entrevistador e o entrevistado. Estes, conscientes 
ou inconscientementes, se influenciam um ao outro

I nas pelas palavras, mas tambem pelos gestos, pela
A 

de voz, expressao fisionomica, olhar, aparencia e 

traços pessoais e manifestagoes de comportamento. 
. ^ n ^ . ' sar desta interferencia, suas consequencias so se 

uv nao apg 

inflexao 

outros 

mas,aog 
fazem 

sentir no resultado das respostas pois as perguntas, da 
1 o ' z ' ‹ ~ z maneira que no questionario e no formulario sao feitas 

antecipadamente. A maneira de formula-las oralmente, modi 
fica geralmente as perguntas escritas padronizadas, esta 

. .f . . . .. 1 maneira tamoem pode ser influenciada pela proximidade fi- 
sica entre o entrevistador e o entrevistado. mas, SE! 8.3 

perguntas foram antecipadamente elaboradas, deve ter sido 
. f 

. . f . previsto um mumero limitado de respostas possiveis para 
posteriormente serem avaliadas. Sendo assim, por mais dig 

persiva que seja a resposta de improviso dada pelo entre- 
O l 1 vistado, ela devera ser adaptada aquelas respostas-previâ 

tas. 

Segundo Bingham e Woore, O |›-Jo 
ri' Em 

dos por Gracy Nogueira z, a entrevista pode ter tres og
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jetivos distintosâ obter informaçoes do entrevistado, img
‹ 

p. D truir e tluenciar pessoas, ou motivar o entrevistado(1). 
0 I O tipo de entrevista que nos interessa para a Historia U- 

I n ' Q n 1 ' ral, segundo seus obgetivos, e o primeiro, isto e, obter 
|.|. 3 "13O rmações de vivencias e experiencias de pessoas que pag

I ticiparam de fatos historicos.
I Do ponto de vista sociologico, 

O ' o
¡ a entrevista pode, tambem, ser relacionada a duas outras 

. 0 0 ' u n tecnicas de pesquisaâ a analise ou estudo de caso e a his
O toria de vida. 

A diferença entre estas duas 
' O | 

' É U tecnicas esta em que a de estudo de caso nao se restringe 
' . _ . : . f . . a um unico individuo, como a historia de vida, mas a casos 

I 0 ' r Q , O concretos variados. A historia de vida e"o relato confideg 
cial, completo, mas ainda intorme, das experiencias mais 
. I _ importantes da pessoa,'contada por ele propria, em respog 

\ N 
Ata as sugestoes e perguntas do entrevistador, sem que es- 
1+ CD |-Io :J (4. *TD 

' rvenha para justificar ou condenar a conduta que eg
O ta sendo rememorada". (2) 

Alguns autores se referem a eg 
te tipo de material como "documentos humanos", "documentos 
I-'W IJ tímos" ou “documentos pessoais". 

N . I ' A utilizacao da "historia de 

vida" na Sociologia abrange campos os mais variados. To- 
' ~ dos, porem, obgetivam a descoberta da concepçao que o en- 

trevistado tem de seu papol e de seu status nos variados 

l, Gracy NOGUEIRA, Pesquisa Social. pzll5 
2. Gracy NOGUEIRA. op. cít. p. 119
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grupos sociais de que É membro. Ú estudo da assimilação de 
D 0 ' 0 a q i I imigrantes, a analise da sociologia do crime s da delin- 

quencia, a situaçao cultural de determinada pessoa dentro 
do grupo, 

quecem-se 

lada pelo
I gers apos 

trevistas 

as relaçoes internacionais, entre outros, enri-
I sobremaneira desta tecnica. 

r . Í Como a “historia de vida" e fa ..._ ga 

entrevistado, e pode ser escrita, Ernest W. Bru- 

analisar centenas de documentos oriundos de en- 

sociais, classificou quatro tipos de personali- 
dades distintas pelo modo de escrever: o Cronista, o Auto- 

Defensor, I 
o Confessor e o Auto-Analista. U Cronista e aqug

A le que descreve sua vivencia ordenando os acontecimentos 
_ I externos sem explica-los; o Auto~Defensor e o Q 3& *Ju < Fm O. C O 

que descreve uma justificativa de todaêsua carreirago CQQ 
I I lv Fessor e aquele que revela os dramas mentais ate entao o- 

cultos e, 
U I ' O O finalmente, o Auto-Analista e o tipo que disse- 

ca cada um dos seus atos.(3) 
' ' Q I | 

, O Atraves da tecnica de Historia 
Oral, como veremos mais tarde, cabe ao entrevistador fazer 

°
v surgir em 

ÔGSQ 

cada entrevistado uma faceta destas personalidg 

Desta maneira, vemos que a eg 
U ofil O ' trevista, antes de ser empregada especificamente na Histg 

ria Oral, (_¡. 
m\ 6)»

h largamente estudada nas ciencias sociais , 

' i U I aproximando-se do nosso tema ~ so que com objetivos dife- 

rentes -, 
I I atraves da “historia de vida". 

|z'..x$1a_4._z.zz.¢...¡.....;›_›..z.n--_.›»...-za ' ' 

3. Ernest BRUEESS.Discussion. Citado por Gracy NOGUEIRA, 
Upa Cita Do145



2. A ENTREvisTA DE HISTÓRIA URAL 

1 _ . 

A entrevista de Historia Dral 

difere em alguns pontos da entrevista utilizada nas cien~ 
cias psico~sociais, mas apro×ima~se dela em outros. Prime; 
ramente deve-se considerar que um historiador oral escolhe 
determinadas pessoas para serem entrevistadas; isto signi- 

U ñ, ' I I fica que elas sao unicas e, somente elas possuem a e×peri~ 
fl A encias e a vivencia suficientes para lhe dar as respostas 

n Q ' ' I desejadas, isto e, so aquela aquela pessoa ou determinado 
grupo delas, e mais ninguem, possui dados para solucionar 

' u . , n z .

l 

duvidas deixadas pela falta de documentos tradicionais. A 
H ' 0 n ' ‹ ú u ' ú ` Historia Oral existe como tecnica subsidiaria as outras
I tecnicas de pesquisa nas demais fontes e toda informacao 

r ' 
. . . extraida atraves dela deve ser virgem pelo fato de ainda 

cu nao ter sido escrita (e, portanto, transformada em documeg 
to tradicional), ou deve servir para reafirmar ou negar o 

material escrito. 

Apesar de objetivar determing 
do assunto em particular com o qual o entrevistado tenha 
tido vivencia ou contacto, a tecnica de Historia Oral re- 
pudia o questionário previamente elaborado bem como possi 
bilidades de respostas previstas, pois considera relevan- 
te a vivencia pessoal, Única, de cada individuo, mesmo que 
muitos deles ou todos os entrevistados tenham participado 

Q U) 'U Cí) O i-'~s -11 |_|. O O juntos do mesmo fato. U objetivo da entrevista 
I lv 
e a qualidade e a profundidade das respostas e nao suas 

^ ¢ Q D quantidades como requerem as demais ciencias sociais como 
' . . z e o caso da Sociologia que trabalha com upos integrados 

.' 
. . r entre si ou a ologia Social, esta com o individuo deg 

U3 H 

'C1 U3 ¡..|. U
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tro do grupo. 

Considerando que É o Homem que 
faz a Historia e dela participa, mesmo para uma analise 
global de certo fato histdrico, a entrevista necessita de 
toda a vida pregressa do entrevistado, pois so assim pode 
ra ser explicada a sua participação e a posiçao que ele 
tomou no acontecimento, bem como as consequencias de tal 

fato exercidas sobre o entrevistado, necessitando, portag 
to, do relato da vida posterior ao acontecimento, onde gg 
ralmente se refletem os acontecimentos passados. 

Quanto aos tipos psicologicos 
relacionados por Bnugers, nas entrevistas sociais, a His- 

toria Oral necessita deles todos e cabe ao entrevistador 
fazer aparecer em cada entrevistado aspectos de tais face 
tas: o cronista para ordenar cronologicamente os acontec; 
mentos, o auto-confessar para justificar seus atos peran- 
te o futuro, o confessar para revelar os fatos ignorados 
e o auto~analista para analisar os seus atos e os atos de

4 

seus contemporâneos. 

I Q ' U A entrevista de Historia Oral 
il nao pode ser anotada, transcrita ou estenografada\diret¿ 

1 u 
~ ` ~ . ' . mente como substituiçao a gravacao, mas sim apos ela,pois 

L . Í . ' f . I N o documento primario em Historia Oral e a gravacao que 
ro orciona o recistro direto das emocoes do entrevista- D D l 

de durante o trabalho. 

Finalmente, tal relato exige a 

presença do historiador e nao um simples “entrevistador

u Hb -g Q ' A v 0 profissional", pois so o primeiro, com conhecimentos
I fundos e previos dos fatos e com perspectiva profissional
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lv A para o futuro, tem nogao da importancia dos assuntos\tra- 
tados. 

2 - 1 - l3;.e_ae.er_~.r_e 

A realização da entrevista de
I Historia Oral compreende duas etapas: o preparo e a execg 

cao, ambas interrelacionedas e dependentes. A primeira, o 
_ l reparo ou olane amento e a base sobre a ual se desen- 9 . 9 

' ø ~ 
fz ó z volvera com perfeiçao a segunda etapa. multas entrevistas 

tem se desenvolvido mal em virtude de uma preparação nao 
f . ” adequada. Neste capitulo desenvolveremos consideraçees 

acerca do Projeto a ser executado, discutiremos problemas 
\ ,V _ relativos a seleçao de entrevistados, bem como atitudes 

comumente adotadas por eles. Finalmente, analisaremos o 
O , u ` l' 0 material necessario a execucao da entrevista, detendo~noa 
¢ 

Á ' i principalmente, no aparelho de grevaçao que e e lnstrumeg 
' 0 u to basico do historiador oral. 

2.1.1. A preparação do Projeto de Historia Oral

I 
A entrevista de Historia Oral 

constitúí-Se, portanto, essencialmente na tecnica de se 

extrair de alguem alguma informaçao de carater historico. 

Consequentemente, o entrevistador deve ter conhecimento , 

e profundo, do assunto sobre o qual vai extrair. Este e, 

realmente, o primeiro item a se exigir do bom entrevista- 

dor: conhecimento previa do assunto para poder selecionar 

as perguntas e poder situar o entrevistado no contexto da 

mataria. Deve, pois, fazer um levantamento o mais comple-
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1 . . .. . . . to possivel da bibliograria existentes dos Jornais e dos 

documentos, nao para conhecer mais do que o entrevistado, 
mas para ter uma visao global diferente da dele. Geralmeg 
te o personagem participante dos fatos tem uma visao uni- 

lateral dos acontecimentos. Cabe ao historiador-entrevis- 
tador mostrar facetas possivelmente desconhecidas ao en- 

trevistado para saber a sua opiniao, bem como conhecer ng 
vos pontos de vista ate entao não descobertos pelos docu- 
mentos. O entrevistador que se propos gravar as memorias 
de alguem e não conhece o assunto que vai tratar esta fa- 

dado inevitavelmente ao fracasso. 

Podemos distinguir dois tipos 
de entrevistas em relaçao ao assunto: aquela que visa ex- 
clusivamente o desenvolvimento de um trabalho de pesquisa 

ø . ó ~ I . ~ I o particular e cuga intençao e a publicaçao proxima dos re- 
sultados, e aquela que faz parte de um Programa institu- 

Q 0 O I ' à' - cional cujo obgetivo e a formaçao de um acervo sobre de- 

terminado assunto, sem se preocupar com a utilização ime- 
U v ' O f\ diata. Este segundo tipo e o mais Yrequente e preenche 

mais os objetivos teóricos e tecnicos da Historia Oral; 

Exige, portanto, um organismo dedicado exclusivamente ao 

desenvolvimento da Historia Oral, que pode estar numa Un; 
versidade, numa Sociedade Historica, num Centro Cultural, 
enfim, deve se situar junto a umaeorganizaçao maior e 'cr HM 

. . .' . . encher os obgetivos especificos da entidade, naturalmente 
` O 0 ' O quando voltada a pesquisa. O mais frequente e a instala- 

LO 
.'32 O 

' Q 0 ' O I dos chamados Laboratorios de Historia Oral, entidades 
que possuem pessoal e material especializado para a execg 

f-O 

DJ! O de todas as fases das entrevistas, desde a preparação 
0 ~ Q 'V I n u reelizaçao, transcriçao, ate o arquivamento do material e
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condiçoes para consulta.
I Normalmente os Laboratorios poâ 

I . _ _. ~ f suem varios programas diferentes eo andamento, mas nao e
I raro encontrar-se um so Drograma, principalmente quando a 

. . . ~ 
. . ‹ entidade maior dedica-se a especialidade. E o caso do Ceg 

no 0 0 ' O
A tro da Pesquisas e Documentacao em Historia Contemporanea 

(CPDUC) do Rio de Janeiro, que desenvolve entrevistas ex- 
. O ! O clusivamente relativas ao periodo de Vargas no Brasil, e 

da Chinese Culture Foundation de San Francisco, California, 

que se preocupa com a historia dos chineses nos Estados U- 

nidos. 

Uutras organizações como o La 9 az» 

' ú . ' . . . , boratorio de Historia Oral da Universiocde Federal de Sag 
ta Catarina, desenvolvem programas paralelos, como o Q m 

,o io 

lonízagao estrangeira no Estado e o da politica regional
C 3 p. O HW 'U |-Ia O (D nos catarinenses. 

A Columbia University, de Nova 
York, guarda entrevistas as mais variadas, abrangendo deš 
de aspectos do trabalho, literatura, leis, medicina, ate 

jornalismo, artes plasticas, ciencias, todo e qualquer asa 
>< >< 0

I sunto, enfim, que represente o pensamento do seculo De 
I ' ' Q n qualquer maneira, e necessario serem traçadas linhas de 

pesquisa, pois uma coleção de entrevistas variadas de pog 
co ou nada serve. 

Um programa de Historia Oral 
151 permite o registro de memorias de personagens de lados 

ferentes de um mesmo assunto, enquanto que uma so entrevgs 
ta oferece visao unilateral do fato. Ela fornecem pois, a 

oportunidade de coletar documentos de depoentes que reprg 
sentem pontos de vista diferentes e opostos a um mesmo tg
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to, permitindo ao pesquisador do futuro uma analise multi 
lateral dos acontecimentos. 

' O O I Q O Laboratorio de Historia Oral 
, 

. . ._ ‹ . ea UFSC iniciou seu acervo sem um programa especifico, cg! 

racterizando-se pela indiscriminação dos assuntos. Quase 
uma centena das primeiras entrevistas não seguiram um pla

~ nejamento programatico inicial. Apos a visao da completa 
confusão de assuntos quo dava ao Projeto um aspecto de 
colcha de retalhos, concluimos que havia necessidade da 

organização dos assuntos como os que foram assinalados .- 

acima. 

A organização dos programas 
fundamenta~se na elaboração de Projetos Especiais que te-

3 O. |_¢. 
01') O
Í 

C3 U) nham ca de prever tanto o material quanto a parte 

'U O tú. (D financeira, com uma elasticidade bastante ampla, na 
I ~ I I . epoca da elaooraçao de tal Pro3eto, e impossivel e previ- 
~ . .. ~ ' . f sao ou mesmo limitaçao do numero de entrevistados possi- 

Q O y 
l 6 | veis. Cada entrevista aero campo a uma serie de outras , 

pois cada entrevistado fornece nomes de pessoas com as
‹ 

quais se pode contactar posteriormente. 

Outro aspecto que deve ser le na 

Vado em conta na preparação do Programa e o da temporali- 

dade e do espaço geográfico, isto e, se as entrevistas sã: 

feitas com pessoas vivas, o assunto devera oorigatoriameg 
te versar sobre Historia Contemporânea. Por outro lado , 

apro×ímendo~se as entrevistas de Historia Ural com as 'his 

torias de vida" usadas sociologicamonte, a visão pessoal 
dos fatos de cada entrevistado limita-se a um horizonte

I

O O LD H Os ¬ I-4 O 
' u z 1 | ‹ z bastante proximo, exigindo uma delimitação gz “ a dos
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acontecimentos estudados. A Historia üral funciona princi 
palmente quando seo tratados assuntos regionais e contem~

6 poraneos. 
' I \ Q u A Historia Dral não visa obri- 

¡ ' Q ¡ ¡ O I gatoriamente a analise da entrevista de imediato, mas sim
I num possivel e indeterminado futuro. Seu objetivo, quanto 

0 , I u a isto, e preservar as memorias de pessoas - geralmente 
de idade avançada ~ antes que elas desaparecem e percamos 

Q...
1 em dowinitivo tal ro_ato. 

Do ponto de vista material,to- 
do Projeto deve prover despesas com equipamento - gravado ;_~‹ 

. _ . .I _ . az 
res, fitas, pilhas ~ viagens e diarias, pumiicaçoas e co- 

municagoes. A estrutura funcional compoe~se de coordena-
l dor, entrevistadores, transcritores e pessoal devescrito- 

z¬ I rio e arquivo. seria ideal que o entrevistador fosse opqg 
prio transcritor, como veremos mais adiante, entretanto; 

n ' z ¡ Q ~ considerando o tempo necessario gasto numa transcriçao em 

todos os suas fases, que corresponde normalmente a 15 hoe. 
' . 6' ras de trabalho para cada hora gravada, e quase impossi- 

vel ocupar-se o entrevistador da transcrição de sua entre 
U ' O O vista. Cabe a ele, no maximo, os entendimentos com o en- 

. . 'V 
¡ 

' ú trevistado no sentido da correçao do texto, acrescimo de 
I ñ É ' O O iniormaçoes, etc, e da proprio limpeza do texto. 

H preparação bem planejada de
O um Programa de Historia Oral pesa consideravelmente na 

boa execução do mesmo.
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2.1.2. A seleçao dos entrevistados 

Apos a escolha do tema ou assug 
to do Programa a ser desenvolvido, cabe a Coordenaçao,com 
a ajuda dos membros participantes do Projeto e apos pes- 

quisa acadêmica sobre o assunto, selecionar os entrevis- 
A . _ ii tados. Este aspecto da seleçao tem importancia pois nao 

são poucas as entrevistas com pessoas erradas. Ao preten- 
i-I» 

,3 D vf) fi)

2
O der desenvolver trabalho sobre a partic _ do Brasil 

na Segunda Guerra mundial, principalmente do soldado bra- 

šileiro em campo de batalha, determinado entrevistador prg 
curou um membro da Associaçao dos Ex-Combatentes que se 

prontificou a ceder a entrevista. Por desconhecer com mais 
profundidade o entrevistado, o entrevistador descobriu,a- 

I 
' _ pos quase uma hora de relate do mesmo, que ele nunca est¿ 

vera na trente de batalha na Italia. Era ex-combatente, 
mas nao saira do_Brasil durante o Guerra, integrando um 
contingente patrulheiro nacmsta catarinense. Não tinha, 
pois, nenhuma experiencia militar no que diz respeito a 

_ , ~ 
' _ O _ participacao eo Brasil na Europa. E o tipo de pessoa que 

caracterizamos como "homem errado" para o assunto. 
' O U conhecimento previo das pessg 

as que tenham tido realmente participacao no fato estuda-

H |.-Io im do É, pois, importante. Aconselha-se que se faça uma 
ta dos provaveis entrevistados e, dependendo do aspecto 
que se queira analisar, selecionar inicialmente no maxi- 
mo dez elementos que tenhamos certeza poderao fornecer 
|..:. 3 formaçoes importantes. Us demais aparecerao naturalmeg 

' K ú O te atraves da indicagao daqueles primeiros. 

Neste aspecto, a entrevista de
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0 I ø \ n ¡ â o I n Historia Brel difere profundamente da entrevista sociologi 
O. C3 E3 Ca, a qual pouco interesse a qualidade do entrevistado 

^ 
, ó , 

' z tro de um grupo homogeneo. A Historia Oral preocupa~se re- 

almente com a seleçao dos entrevistados para evitar falso 

depoimento e, consequentemente, perda de tempo. 

A variedade de pessoas que se 
, O deve entrevistar sobre um mesmo assunto e importante por 

' ao 
que proporciona, como efirmamos asima, opinioes diferentes 

, . ~ e .
~ 

Se o Programa dudioa~se e politica, por exemplo, neo se de 
. v e ' 

ve entrevistar somente os lideres, mes tambem gente do po- 
. . ¡ f, z ' . ' . 1 'V 

vo, administredores, Tuncionarios e a propria oposiçao. P3 
_ r _ I ra um estudo biogretico, o Programe deve prever, alem dos 

familiares da pessoa enfocada, seus visinhos, inimigos,cQm 
panheiros de clube, entre outros. A respeito da colonízeçä: 
estrangeira, por outro lado, colonos, suas mulheres (que 3 

o ' 0 g ' presentam sempre aspectos inediüos nas entrevistas), o pa- 
p. 

:J 
' 1 I 

0' roco local, o medico, o comerciante, sao sempre tormenta; 

de interesse. Num trabalho sobre economia que envolva de- 
I cu terminada industria ou ramo comercial nao se deve esquecer

0 
de, alem dos D. H. H Q ' O 0 Pi etores, os funcionarios e o operariado,To¿ 
necedores e compradores. 

Finalmente, podemos dizer que a 

escolha de um grupo de pessoas deve atender sempre um cor- 

te horizontal de gente do mesmo nivel social mas em posi- 

çoes diferentes, e um corte vertical, que corresponde a ni 
veis diferentes dentro de uma mesma função.
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‹ . . 

2.1.3. Qualidades do entrevistedor 

O exito da entrevista de Histé 
ria Ural depende, como vimos, principalmente do entrevis~ 

tador. De nada adianta um entrevistado com grande bagagem 

vivencial acerca de determinado assunto, se o entrevista~ 
dor nãg tiver condiçoes de explorar este manancial de in- 

formaçoes. Entretanto, o perfeito desenvolvimento de cada 
- '. 

u . . , entrevista e relativo, pois, apesar diste depender, em 
H¬U |-Ia o 'Q princ do entrevistador, o relacionrmento que se de~ 

CJ. O Plo U) 
' 

1 O l senvolvera entre os condicionara, por sua vez, uma 
ll

. boa ou ma entrevista. 

william Goode e Paul Hatt sali 
| 

rx 
1 1 ' ' O entam que para se ooter exito numa entrevista e necessario 

o c ' O O I 5 o desenvolvimento psicologico de dois elementosâ o insight 
ou intuição, e o report ou calor, camaradagem existente 
entre entrevistador e entrevistado durante a entrevista. 

. . e . . ,f . . (4). O primeiro como caracteristica dos “inoicios subli EHm 

nares" manifestedos pelo entrevistado; o segundo como ter 
ma de aceitação, por parte do informante, dos objetivos 
da pesquisa e a tentativa consciente de auxilio de obten- 

ção das informações necessarias aos objetivos da entrevig 
ta. 

Milla K. Baum, analisando as 

qualidades do entrevistador de Historia Oral, diz que "o 

entrevistador deve ser alguem que tenha condiçoes de se 

sentar calmamente e escutar; que esteja disposto a dei» 

...ze zz_...__ 

4. william J; senna ê eaui K. HATT. métodos em pesquisa 
Social. p. 241

1 _..-
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xar o narrador expressar uma opiniao contra a sua sem sen- 
d. ff. :J tir vontade de contradizÊ~lo ou tar modificar seu pensa 

mento; que nao tenha receio de interromper em determinado 
momento cem uma pergunta ou comentario; que seja suficien- 
temente objetivo para terminar a entrevista na horaâ marca 
da e a guia~la dentre dos limites das linhas do projeto 
planejado; que esteja sempre alerta B seja bastante pers~ 
picaz para reconhecer quando o narrador aborda um assunto 
não planejado, mas importante, e que seja capaz de acompa- 

nhar este novo assunto com interesse e perguntas"(5). 

Dois tipos de personalidades 
não são indicados para exercerem a tarefa de entrevistado Q... 

res, mesmo que sejam perfeitos pesquisadores e historiadg 
res: o faledor contumaz, que ocupera a maioria do tempo 
comƒ perguntas compridas ou extensos comentarios, e o do- 

minador compulsorio, que haverá de querer, consciente ou 

inconscientemente, guiar o narrador de maneira que as res :J 
I n z ' postas sejam dadas da Torma come ele deseja e havera, con 

. . , ' _ ,_ ~ _ r sequentemente, de deformar a validade oa informaçao histg 
‹ -, ~ à z 'V ' rica. U conhecimznto intelectual do entrevistadmrnao e su 

r\ ~ ø 1 ú 
, ~ ' Ticiente pare o com desenvolvimento da entrevista. E neceâ 

O ¡ 
' 0 1 O sario tambem o conhecimento emociaonal. Tal capacidade,eQ 

| 
~ - I 

| o 1 tretanto, nao se adquire atraves oe leitura mas somente pg 
N I _ _ 4' . la constante aplicacao da pratica dos conhecimentos teori

I cos. Enfim, so se aprende a entrevistar, entrevistando. 

5. Willa K. BQUU, Oral History for the Local Historical 
Siooífity 0 D Q 

1. . 

Cl T' (J) (É 
¡ ._,_ -'< “- 

sxsi.. CENTRAL di.
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~\ ,ø , . . , z 2.l.4. U questionario e o roteiro oe entrevista 

flutro aspecto que deve ser ana 
' 

\ | Q ' u lisaoo antes que assemos ara o material necessario para D . 

. ~ 
, 

. . 
f . I . . a realizaça' os entrevista, e o questionario e o roteiro 

ev I de entrevista. H utilizaçao do áuestienerío previamente ele 
. . ' z '

, borado para as entrevistas de Historia Oral e completamente 
. . › ú , 

' 
. . . z . contra-indicado pois tal tecnica limita o entrevistador e o 

entrevistado, ínutilizando o aspecto informal que caracteri
3 dz H za o relacionamento entre ambos. 5 etanto, alguns entre-

a -Ia s vistados o solicitam previamente a i de poderem se situ- 
.” u 1 

¡ _' . z Q ar em relaçao aos_obJetivos oa entrevista e, principalmen- 
te, para que possam preparar-se para tal. O que fatalmente 
vai acontecer É que o entrevistado realmente ira se prepa- 
rar, isto e, muitas vezes vai ler o que os outros escreve- 
ram sobre o assunto e, consequentemente, vai adquirir ouët 

~ 1 
I 

\ ‹ o ^
- tros conhecimentos alem oos naquele que teve com sua viveà 

gi. 

O 1 I A' '- 0 ` q ' c cia e participacao no caso. b que interessa a storia U- 
' .~ . . . . f . . f..

, ral e a experiencia individual, unica e ineoita, de caoa 
z . z 4' . ‹

" entrevistado. U valioso para a Historia Lral e poder se con 
seguir elementos novos sobre cada caso, elementos que ainda 

não foram registrados e, portanto, publicados. U livro É 

fonte secundaria e a ele o pesquisador tem acesso da mesma 
maneira que o entrevistado. De nada vale, por exemplo; en- 

trevista com um grande historiador sobre qualquer ponto da 
0 ' z ~ 

, . n . ' , Historia quefie nao tenha participado, mesmo que Ja o te- 

nha explorado historiograficemente. Se o objetivo da entre 
vista for fatos sdíre sua vida, suas experiencias na procg 
ra de documentos, muito bem, mas se for sobre o que ele eg 

craveu baseado em outros documentos primários ou não, de
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Ú Ú 5 9 \ I ' ' 
I

' da nos adianta, pois o que foi escrito e oivulgaoo e do do 
e. 

, 
'. . .'. ¬ ' minio ao publico. U entrevistador de Historia oral devera 

r . . . -_. sempre que possmvel objetivar este aspecto do ineditismo 
N I . H _ da intormaçao extraida e esquivar-se do Tornecimento de um 

. . 

questionario ao entrevistado. 

Naturalmente que o entrevista- 
do devera saber sobre o que vai ser tratado e qual o obje- 
tivo da entrevista. Para tanto no primeiro contato de con 9 .z 

. ` 
. , ¡ 

' ' ø vite a uma entrevista, ele podera receber no maximo um ro- 
teiro sobre o assunto, *em como uma explanaçao dos objeti- 
vos da entrevista. 

por 
Se nao cabe entregar ao entre-

P vistado um questionario sobre os pontos da entrevista, ca- 
' r 5; bera menos ainda ao entrevistador usa-lo durante as sessms. 

Se o questionario prejudica a espontaneidadee do trabalho, 
nas maos de um, prejudicara, da mesma maneira, nas maos do 

outro. Nada impede, porem, que o entrevistador tenha emsua 
posse, ou prepare antecipadamente, um roteiro de entrevis- 
ta pera, durante o desenvolvimento do trabalho, nao permi- 
tir que os assuntos desloque-se muito das linhas previstas. 
Nao se admite, isto sim, que a cada pergunta, o entrevista 
dor recorra furtivamente ou ostensivamente ao pape1-rotei-

I ro ou questionario. 

As entrevistas de carater pura 
I I 1 mente sociologico ou psico-sociologico exigem um questiona 

rio previo pois o objeto da pesquisa e mais quantitativo 
dz O D. O U) do que qualitativo e as respostas de os entrevista- 

dos deverão se enquadrar no mesmo tipo de resposta previa 
u V: 0 

, O X mente planejada. Ras, em Historia Oral, nao.
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~. | 0 ' O 4 9 2.1.5. haterial necessario para a entrevista 

A . Parece um pouco ingenuo querer 
_ › insistir neste ponto que diz respeito ao material necessa- 

rio para a execução da entrevista. Entretanto, muitos tra- 
balhos tem se perdido pelo esquecimento por parte do _m 3 dz â Em 

' I vistador de alguns dos itens que falaremos a seguir ou meâ 
I I av mo, o que e frequente, a falta de tecnica de utilizaçao

I com gravadores e fitas megneticas. 
I 0 Como material necessario que 

deve ser do conhecimento do entrevistador, relacionamos o 

seguinte: 
' N 

a. Documento de identiticaçao 
b. Gravador 

c. Fitas magneticas 
d. Conexoes e fios de extensao 
e. Filhas 
f. Caderneta de notas 
g. Kodelo do Acordo de Doação 
h. Lapis ou caneta

O ri' D U2 H DJ
\ 

-3 -lc U FD ¢ ..' , ,¬ 1. taquina T ri 

G documento de identificação 
I r 

e necessario para qualquer primeiro contato entre o entrg 
vistador e o tuturo entrevistado, principalmente na fase 
de marcação de entrevista. Tal documento, expedido pela eg 
tidade promotora do Programa ao qual a entrevista se inse- 

I r A. 

re, dara um carater acedemico ao trabalho, dist1ngu1ndo~o 
. f _, . e . ca entrevista e dos propositos gornalisticos. Vemos a ne~ 

Cessidade de tal documento principalmente quando o entre- 
_ r vistador e pessoa de grandes afazeres e pouco tempo para
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i , U O atender entrevistas. Quando se e anunciado como simples- 
' n mente um entrevistador e possivel ser conrunoido por al~ 

. . à' 9., ..'. z -_ guns Jornalistas avioos por noticiario sansacionalista e, 
. . 

consequentemente, recebe«se resposta negativa a realiza- 

ção da entrevista. muitas delas tem sido salvas pela agg 
nu l\ sentaçeo de tal documento, o que demonstra a sua importšp 

cia. 

muitos alunos de Historia Oral 
tem tido contato com aparelhos de gravar pela primeiras 

à u vez, somente na primeira entrevista. Em consequencia, al 

gumas entrevistas tem sido prejudicadas justamente pela 
deficiencia de parte do entrevistador pelo desconhecimeg 
to do uso do gravador. Certa feita, um aluno observou ag 
mente depois de 30 minutos de sessao que seu aparelho ng 

CL CJ “ía 
pz O f-lu CJ

$ 
TJ O |~lø ID da tinha gravado ate aquele momento por sua 

ou falha do aparelho. Deficiência por que nunca o tinha 
ligado e realmente nao o sabia; falha do gravador porquê 
nao o tinha testado antes para tentar resolver ou mandar 

i 1 consertar qualquer defeito. E necessario que o entrevis-- 
tador tenha completo conhecimento do funcionamento do a- 

parelho gravador: suas deficiências, suas qualidades. Fan 
lamos de gravador portatil, simples de serem transportes 

f 
. . ‹ dos, sem acoplamento de radio ou grandes aparelhos difi-

I ceís de serem deslocados. E, com estas caracteristicas, 
dois tipos podem ser encontrados: o aparelho com microfig 

13. ne embutido e o de microfone externo. Ultimamente tem 
I Q o u Q ' O ' O do mais fabricados os do primeiro tipo que e mais prati- 

co pois nao exige a ligaçao do microfone, mas ofereceqg 
tas deficiencias, crincipalmente os fabricados ou monta- 

H Q) U) ¡.|. I-' Q
s

3 IP' dos no B A principal delas e a possibilidade do
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H E I-'°\ O. O D. G1 crofone embutido captar o pequeno e desapercebido 
' . '_ fita em movimento. Apos a entrevista, ao se escutar o de~ 

poimento gravado, observa~se um verdadeiro chiado no fun- 
do da gravacao que, muitas vezes, prejudica o entendimen- 

I _ _ r to do dialogo, principalmente quando alguem fala normalmãj 
te em tom muito baixo. U aparelho de microfone externonao 

Q. F3 'rh |.‹. O 1-Io 'D
9 
3 O 1..-I. ED possui esta mes apresenta outras, como a pos- 

sibilidade de esquecimento da ligação do microfone ~ que 

É independente ~ em "UN", a dificuldade de apoio de akmns 
microfones redondos que geralmente ficam dançando na mesa 

-ia |-I
4 

.O 
e exige que o entrevistado e o entrevistador uem segu- 

rando-o seguidamente, etc. Ao ligar o aparelho deve~sedei 
~ ru ¢ ‹ Q A ¢ xar o microrone apoiado em algum lugar de igual distancia 

. r . f I . entre os interlocutores e ai dei×a~lo ate o fim da entres 
vista, sem seguraelo ou aproxima-lo da boca das pessoas. 
Geralmente os aparelhos gravadores tem sensibilidade sufi~ 

z ¡ 
' . ciente para captar conversas de ate 2 ou 3 metros de dis» 

¿ ‹ 

tancia. Dentre os aparelhos existentes no comercio e de 
' I ~ 

¬ à ¢ , 
' 4 fáricaçao ou montagem no Brasil, existem vvrios modelos

I de recente lançamento sendo, em principio, todos bons,de- 
_ Í . f pendendo da maior ou menor pratica em usa~los.

I Alem do aparelho gravador, ou- 

tro instrumento com o qual o entrevistador tem contato 
' n constante e dele deve conhecer suas qualidades, e a fita

¬ -lo à m
I magnetica. U tipo de 'i usado nos aparelhos acima anali 

Í. . sados e o K 7 ou "cassete", pequenos cartuchos ou estojos 
que contem, devidamente enrolada em bobina, a fita prqmig 
mente dita. As titas virgens sao assim chamadas por que 

nv ~ _ O . ainda nao foram gravadas e sae vendidas sob varias marcas 
dq 

¡_|. 

'U e os. Em geral elas aparecem com uma etiqueta gelada
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I em cada face na qual o entrevistador deve anotar o numero 
_ 

` 

~ ø
' da fita usada na sessao e o numero ou letra do laoo respeg
\ 

‹-'Q ¡..:. < O ~a assim como 10, IB, ZA, 20, que corresponde a primei- 
ra ou segunda fita da entrevista, junto com a ordem de grg 
vação de cada lado. É aconselhável que se faça tal proced; 
mento logo apos a fita "saltar" do aparelho, o que indica 

OU I que aquele lado foi completamente gravado, pois senao tera 
dificuld ades em identificar posteriormente. Alem desta i~ 

fit z H ¡ dentific acao, deverão constar Os nomes do entrevistado,en~ 
trevistador, data e local da realização da sessao. A dura- 

92O ç da f 9 c , I Q ita "cassete" ainda e incerta, pois são de recente 
QI .O ° 

| ~ _ o ~ zabricaç 

perfeita 
possivel 
tas boas 

tempo de 

e C 120, 

40, 60, 

ao, mas alguns faoricantes garantem uma audiçao 
,Í '_ . ~ . num periodo de ate 50 anos, o que ainda nao foi 

z , z 

I 

¬ v ø comprovar, por motivos obvios. has, existem fi-
I 

e mas, que duram mais ou menos tempo. Quanto ao 
X O O 7' , gravaçao, existem quatro tipos; C 40, C 60, C 90 

correspondendo a soma de minutos nos dois lados, 
90 e l20 minutos. As gravaçoes de Historia Oral 

no I 
0 . S80 8CO|"\ 

88 'G O ¡...:. U1 Q 

rolada q 

gravador 

temente 

selhaveis serem realizadas nas fitas de 60 minutos 
demais, algumas possuem maior extensao de fita eg 

ue frequentemente afrouxe e arrebenta dentro do 
‹.

9

0 
a outra e de pouco tempo de gravação e consequeg 

ú ' ø . . ~ inutil para tal serviço. Alguns estogos sao fecha- 
dos por parafusos, o que facilita a retirada da fita para 
rebobinamento ou colagem, enquanto que outros o sao por ag 
rebites qge impedem tal procedimento. Por outro lado, to- 
da fita possui dois pequenos cortes ou cavidades na parte 

I lv osterior fechados or doflteB« ue so oderao ser retira- D 9 D 
~ U I ' dos uando se uiser im edir a regravaçao da fita, isto e,D 

impedir a sua danificaçao.
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z I . H . 'V n As fitas existente no comercio, de Tabricaçao nacional ou 
*' a' O ' ` , I r\ nao, sao inumeras, de pregos tambem variados, conforme a 

m‹Êl.I`C8.. 

Todo aparelho de gravação fun- 
: Q N ' . I I ciona com pilhas ou ligaçao eletrica. E aconselhavel que 

ou durante as sessoes de entrevista se utilize esta forma de 
U ' 

u Q ^. I U I energia eletrica, pois a gravacao sera uniforme no senti- 
do de rotação da fita e, consequentemente, de som. Entre- 
tanto, pode o proprio tio do gravador não alcançar a tomâ 
da existente na sala. Devemos nos lembrar de que quem es-

I colhe o local da entrevista e o entrevistado, que tem seu 
CL CU lugar certo de repouso, sua sala, sua cadeira, que não U 

ve ser mudada ou removida a pedido do entrevistador, sal- 

vo se o entrevistado sugerir. Caso este local esteja lon- 
ou Í . . N ge da ligaçao propria na parede e o fio do gravador nao o 

*J ¡.z. O 
O I alcançar, e necessario usar " de extensao, bem como co- 

nexoes, pois o local pode estar ocupado por outra ligaçao. 
É importante que nao se deixe prejudicar uma entrevista 

, O › 0 por motivos tecnicos. Portanto, o entrevistador deve le-
1 

var consigo, sempre, tais elementos. 

Entretanto, o local destinado 
a entrevista pode nao possuir qualquer tomada para insta~ 

~ I* N to laçao eletrica, necessitando~se, entao, da utilizaçao de 

pilhas. U aparelho gravador deve estar sempre carregado 
'CJ 

p. 
I-' 

ou _ I I de has novas antes de cada sessaoz Mas, e pouco prova- 
^ I vel que elas continuem com a mesma potencia apos 4 horas 

de gravação, prejudicando,_assim, a rotaçao da fita e, cog 

Sgqugntgmgntg, 3 gfavagšü, 8 QOHÍO ÓG nâü QOÚEI SGP EDÊGD- 
lv I dida, mais tarde. Aconselha~se, em tais ocasioes, que alem 

do jogo de pilhas novas constante no gravador, o entrevis-
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tador leve outro jogo completo de reserva, pois nÊo se sa 
be quando vai acabar a entrevista. muitas vezes preparamos 
uma sessao para 1 ou 2 horas, mas o entrevistado empolga- 

" n z 
' Q se e nao se cansa de falar, necessitando varias horas H 

g_‹. U) mais. Tivemos entrevista que durou ma de 6 horas - natg 
ralmente que interrompidas Por refeiçoes e descanso, em lg

wE 'C1 O gar ssivel de se conseguir pilhas novas. Numa fazenda 
I A ou chacara, por exemplo, alguns quilometros distante da ci 

dade. Numa outra entrevista, rerlizada a noite, esquecemo~
I nos de mudar as pilhas que Ja haviam funcionado durante 

...za 
|-J

o O T3) d |-lu N boa parte da manha e tarde, e a gravação _ quase que 

totalmente danificada pela rotaçao reduzida da fita, se

¬ |-lo O I 
N I ~ ~ nao tivessemos ligado o ` Fios de extensao e pilhas sao 
elementos importantes que, precisando-se ou nao, devem e 

companhar sempre o entrevistador para qualquer eventuali- 
Ófldfln 

U entrevistador deve estar sem 
pre munido de uma caderneta de notas para, durante as en- 

trevistas, anotar nomes, pensamentos ou iddias que apare- 

çam. No primeiro caso, e frequente o aparecimento de nomes 
estrangeiros de pessoas e lugares proounciados pelo entre- 
vistado que deverão ser anotados, peis pelo registro da 
gravação não sera possivel compÔ«los corretamente. Apos a 

entrevista, o entrevistador podera solicitar ao entrevista 
do a grafia correta de tais nomes para constar devidamente 

da tranecriçao futura do trabalho. UUfrflS VHZHS9 QUGUÚU G 

explanação do entrevistado É longa e nao se quer imterrom 
pe~la com perguntas ou ideias, deve-se anotamlas durante 

este momento para nao se esquecer mais tarde e para que 
' 

~ I I . possam ser respondidas. Assim, nao e necessario interrom-



S 

A9 

n O ' X I per o memorialista, caracterizando~se a atençao e a curio- 
u ' 0 sidade, alem de consolidar o assunto tratado no momento. 

" . 5 Úutro item que incluimos como 
of) fg

z
O n 

I 0 
I 

Q 0 ' material necessario para a realiza da entrevista e o mg 
A 4 - no delo de Acordo de Doagao. Apesar de pretender nos estender 

f _ . . neste assunto um capitulo posterior que diz respeito ao ar 
quivamento, direitos autorais e respectica legislação, o 

Acordo de Doação É um documento gelo qual o entrevistado 
doa a entrevista - gravação e transcrição devidamente assi 
nada - para a Instituição ou ao pronrío entrevistador para 
que dela ~ entrevista -, faça-se uso determinado com fins 

. _ e . . . 
» ~ de pesquisa cientifica. Existem tres modelos que deverao s 

ser mostrados antecipadamente ao entrevistado a fim de que
A ele tenha plena consciencia dos direitos que lhe cabem co- 

_ ø 1 mo autor da entrevista e, portanto, como doador. E necessg
I rio que o entrevistado tenha conhecimento previo da legis- 

na lação dos Direitos Autorais pois tal lhe daou nao garantias
I necessarias e a liberdade exigida de dizer o que sente ou 

o que quer durante a entrevista. 

Sendo a entrevista um documento 
historico individual, a transcriçao pode e deve, sempre que 

e ' . . . . possivel, conter copias ou originais de documentos pesso~
I ais do entrevistado, alem da fotografia do mesmo. A totogrg 

I ' I I ~ I O 1 fia e importante pois nao so mostra ao pesquisador a imagem 
r . , . . fisica da pessoa entrevistada como a apresenta no momento 

O , 0 O da entrevista, o que dara maior validade ao documento, no 
L . I _ caso. t, pois, aconselhavel, que a foto sega recente ou msg

P mo do momento da propria entrevista. Caso o entrevistado 
nao possuír foto sua tirada recentomente,cabe ao entreviã 

_ I . . tador faze-la. Tal procedimento e exigido por alguns pro-
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N O I _ gramas mas nao 0 absolutamente nocessrrlo. De qualquor ma- 
U 0 O | O ' I nelra, flca a lembrança do mnls este manorlal nocessarlo 

ao registro de uma boa entrovista.



CAPÍTULO 111 

A TÉCNICA DA ENTREVISTA

1 

1. INTRODUÇÃO 

f . . No capitulo anterior relativo 
\ I a entrevista, analisamos a teoria e praticamente a preparam 
ção do contato pessoal entre o entrevistador e o entrevis- 
tado. Procuraremos agora discutir o procedimento e 0 deseg 

. ' . r . f volvimento da tecnica em si, isto e, o transcurso da extra 
«O 

DJ! O A: I de informaçoes historicas por parte do entrevistador , 

bem como o procedimento do entrevistado em alguns casos. 

No primeiro conteto entre os 

dois, aquele que corresponde ao conhecimento inicial, a mag 
cação da entrevista e a explanação ao entrevistado dos objg 

hr tivos que levaram o entrevistador, ou a lnstituiçao, a escg 
lher determinada essoa a fazer arte cronolo icamente, da F3 D 9 

fase da preparação, tamos que reconhecer que desde o momen- 
to que houve tal contato, praticamente je passou a existir 
a entrevista, mesmo que não gravada. Por este motivo, integ 

. _. ›~. e cionalmente, deixamos sua analise para o presente capitulo 
. ~ ' . . . r . ~ relativo a tecnica..Determinados principios que deverao rg
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_ _ I . I ger entrevistadores e entrevistados, a analise do conteudo 
ø a à 'no da entrevista observada de um ponto de vista biograrico ou
I auto-biogratico, bem como consideraçoes entre o desenvolvi 

, 
. . . . mento e os resultados das entrevistas coletivas e in CL I-' < |-I. o lc 

. ~ f ais, sao temas que tentaremos expor neste capitulo. 

2. O PRIWEIRU CÃNTRTU E A MARCAÇÃU DA ENTREVISTA 

' O Apos a escolha criteriosa dos 

entrevistados, cabe ao entrevistador ou grupo de entreviâ 
tadores procurarem entar em campo pare o realização mais 
|..|. 3 'Ú O , 

' . f . rtante do trabalho que e a entrevista em si. Para tag 
' ' ¢ . ‹ ¢¬ . to, e necessario um primeiro contato com o Tuturo entreviâ 

tado a fimfl de explicar-lhe os objetivos do Projeto e ma;
z

I car a entrevista. E importante que o entrevistado esteja 
perfeitamente consciente da importancia do Projeto a ser 

n 0 O ~ ' desenvolvido pela lnstituiçao e, dentro dele, ter tambem 
_¢\ _ _ ~ I 

Cl'.)flSC1C”-Í`\CJ.8 dü |Í)OSlÇí`O QUE! [JQSSEITE E OCUp€`.I`o

O -fa }-I. O EH Para que o contato seja 

alizado, algumas instituiçoes o fazem por escrito, em do- 

cumento que rapidamente expoe os objetivos da entrevista, 
apresenta o entrevistador e solicita marcação de data e lg 

cal para a realização da sessao. Este procedimento de ma- 
. f f . .v ~ . neira alguna e condenavel pois ea a entrevista um carater 
O ø Q a' ' U inicial mais formal, tao necessario em alguns casos e para 

U! 1-Io E1 3 |-I. -b ]‹-I. O fl) 
I O I algumas pessoas, mas que não um necessario conti 

0, 0 ' z nuismo da formalidade ate 0 fim dos trabalhos. Entretanto,
I 

o convite, por escrito, pode ser substituido perfeitamente 
pelo contato pessoal entre o entrevistador e o futuro en- 

trevistado,



53 

& \ ~ . . . Em relaçao a reacao inicial do 
\ 1» , entrevistado a sugestao ou convite de entrevista, temos ng 

(_- Q) CL O 
' O " varios procedimentos diferentes, alguns no sentido de 

rejeição total, outros no de estranheza, ou de perfeita a- 
. ~ I _ I . p _ I . N ceitaçao, alem de inumeras situaçoes variaveis que deverao 

ser contornadas pelo entrevistador. Alguns futuros entre- 

vistados prontamente entendem a posiçao que ocuparam no fg 
to ou no assunto a ser desenvolvido e, portanto, imediata- 
mente se colocam as ordens para conceder a entrevista. Tal 
procedimento muitas vezes torna-se perigoso pois É caractg 
ristico de pessoas afaveis, simpaticas e que gostam de fa- 

lar sobre aquele assunto e o iniciam de pronto, pegando o 

entrevistador despreparado,sem gravador para registrar su- 
Q 0 g ' u ~ 

as opinioes iais. Ja nos aconteceu situaçao semelhante |-1. TJ |_:. U 

..;., 
1-I

Q O quando fomos somente convidar 0 entrevistado e amos CQQ 
versando sobre o assunto por mais de duas horas. Isto tor- 
na-se posteriormente desagradavel ao entrevistador pois tg

I ra que voltar aos mesmos temas e fazer as mesmas perguntas 
e escutar as mesmas respostas quando no momento da entre- 
vista gravada, pois aquelas informaçoes fornecidas não fo- 

<¬' H ram regis' adas. U entrevistador deve se lembrar, em casos
I semelhantes, que o importante não e o que ele possa saber, 

'ö |_:. O Q) mas o que e deve ser gravado para que outros pesquisa 
, _ 

dores tambem o saibam. 

Uutro tipo característico de 
O ' 1 l Q f\ entrevistado e aquele que, inicialmente, se nega a falar 

sobre o assunto. Dois motivos o levam a esta reação: des- 
~ s 0 _ _ gosto com pessoas ou em relaçao a epoca, ou receio da di- 

vulgação do assunto. Cabe ao entrevistador, no primeiro cg
\ 

_) ¡..›. Õ so identi ado, fazer ver a pessoa que se ele tem algum r
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ressentimento com outras pessoas vivas ou mortas que parti 
.ram do fato, tal ressentimento deve ser registradopafia -É

J 
¡..\. 

'C1 P. 

f z que numa analise futura sejam observados tais aspectos a
A fim de ea obter uma perspectiva mais autentica do assunto. 

L estudo dos fatos nao deve ser somente em seus aspecto pg 
sitivo, muito menos descritivo, mas uma perfeita pesquisa 

I , . esta na obtençeo de elementos convlitantes que proporcio- 
nem analise e reflexão. Fazer 0 entrevistado entender este 
aspecto ia entrevista É importante pois ele acabara cedem» 
do a tentação de deixar registrado um desabafo que ha mui- 
to 

I 

«_ '
~ 'l tempo lhe estava sufocando. O segundo U oe reaçao, a C4. 

_:

. 

“U O 

C; receio, pode perfeitamente ser contornada quando o ewqg 
vistador mostra ao futuro entrevistado seus direitos de cs "' ~_4 

der a entrevista com cleusulas especificas de proibiça o U fg 

cial ou total, por duñante o tempo.que ele determinar. Fa- 
I ev 

zqr V9; pg gnfiyevistado que suas memorias nao serao usadas 
' u de imediato, mas, sim, num futuro que podera ser determina

I do por eles ficando, portanto, para a posteridade suas idgi 
A A A ‹ v 

Ps, vivencizs e experiercies, registradas ndentemen~ -I

D 
:J D.. 'TD 'CJ Q 

|.` 
ø ^ u 

V I., .‹ oi ln 
ú ' À' 

te de sua vivencia humana. E um caminho que facilitara a 

aceitação da nossa entrevista. Este aspecto da proibi LO 9)
2
O 

›-zo z, . ' . . ,. da nim ƒísçeo da cnt;evista sera analisado mais detidamen- 
te mais tardeú 

` 
~ > 

. . 

~ I 
. Outro tipo de reaçao e 0 de 

estranheza por parte do entrevistado em ser escolhído~para 
. m ‹ .z

z 

tal tarefa. P^raT1`n*; alegam que pouco se lembram do as« 
sunto cd tiveram pequena participacao no caso. e nenhuma 

A I _ importancia teriav suas memorias a ponto de servirem para
A 

pasduiei, além de outras justificativas._Neste caso, cabe ..- .‹ .c 
_ ` _ _ _ , 

_ 
, 

_
, ao entreviste¬or~historiador mostrar ao entrevistado a sua 

/
z

¬
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importancia qualquer que fosse sua participação no caso; 
, _ 

cabe mostrar o valor de suas memorias mesmo que ele pouco
I 

se recorde, e cabe tambem ao entrevistador dizer-lhe que
4 

I . I ñ podera aguda-lo a se lembrar dos fatos. 
, n Q Varias outras atitudes de fu- 

turos entrevistados sao frequentemente encontradas nospri 
meiros contatos, como a justificativa de falta de tempo e

I outras, todas elas, porem, perfeitamente contornaveis por 
entrevistadores astutos e inteligentes. No caso de uma ng 
gativa definitiva, nada custa um retorno em outra ocasiao, 
citando nomes de outros entrevistados e tentando novamen- 
'tec 

Existem porem, casos especiais 
de perda total do entrevistado, apesar de sua boa vontade 
e da do entrevistador. Certa feita propusemo-nos a entre- 
vistar determinada pessoa importante na politica catari- 

I ~ nense, na epoca da Revoluçao de 30. Para tanto, deslocame-
I nos ate o Rio de Janeiro onde o futuro entrevistado mora 9 ..~. 

!-ln 'J 3.1. O ¡...w. va e nosso contato al foi perfeito, marcando hora e 

dia da semana seguinte para a entrevista. A pessoas esta- 
n. '

. va em perfeita saude e ficamos conversando por durante al 
gumas horas, sem nos preocupar em gravar pois isto seria 

. . I feito posteriormente. Na data marcada, la nos encontramos 
I _ ~ 

, _ mas, por ordem medica, ele nao poderia conceder a entre- 
' I vista, pois tivera problemas cardiacos. Voltamos ao Rio 

z | 
, n de Janeiro por mais quatro vezes, em epocas posteriores,

I sem que a entrevista fosse possivel, vindo o futo entre-
v 

na I vistado a falecer mais tarde e nao deixando suas memoriaa
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3. cuwoiçñrs PARA A Rcâtizâçñe on ENTREvisTA 

A marcação da data e do local 

da entrevista depende exclusivamente do entrevistado. U 13 
cal sempre deve ser de sua preferencia, principalmente em 

sua residencia ou escritorio, lugares de sua familiaridade 
para ele se sentir perfeitamente a vontade. 

A escolha do local obedece a 
.¿ A 

condiçoes de silencio, sem possibilidades de interterencia 
externa ou interna. Determinados gravadores captam perfei- 
tamente sons que durante a concentração da entrevista não 
se percebe, como o tic~tac de um relogio de parede, o can~ 

tar de um galo, o ruido dos automoveis transitando na rua, 
dos avioes, bem como conversas de outras pessoas em salas

I contiguas. Depois da entrevista, quando a escutamos, para 
` A transcreUe~la, constatamos perfeitamente estes sons que, 

muitas vezes, nao poderiam ser evitados mas que atrapalham 
49 z z ~ , , a perweita audiçao da conversa. Entrevistas realizadas em 

I N escritorios sao geralmente interrompidas com o constante 
tocar do telefone ou a entrada de funcionarios na sala. A 

previsao de tais incemodos, durante a realização das ses- 
N I 1 

soes, e necessaria para a escolha do local. 
r I 
E aconselhavel que as entre~ 

. . . 
`“ . . " I . vistas sejam realizadas a noite, pois eum periodo mais cal 

mo mas, em determinadas situaçoes em que o entrevistadotra 
'ci |-I

n m Í balha durante todo o É justamente neste periodo que 

ele se encontra mais cansado e, portanto, irritadiço. Em 
' I O l casos como este, e preferivel realizar a entrevista nas pg; 

meíras horas da manha, antes do expediente, pois ambos, ea
Q m tm trevistado e entrevistador, encontram~se mais calmos e
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ú 

cansados. 

Devemos levar em conta que o

O ¡..:. 
I I . 0 entrevistado e, antes de tudo, um voluntario que T prg 
, , Q I curado, por nos, para ceder suas memorias. Portanto, ca- 

be a ele dar as regras do jogo e ao entrevistador segui~ 
las. Ê necessario, entao, chegar e hora certa ao local 
marcado para nao decepciona-lo da importancia do Projetq 
bem como fazer com que ele confie, desde entao, na lisu- 
ra e no aspecto cientifico do entrevistador. Entretanto, 

.' ' 

' N 0 1* 0 
| - isto nao nos fara aceitar Tacilmente uma sessgo oe entre 

vista gravada num banco de praça publica ou numa fila de 
espera. 

Finalmente, outro aspecto que 
0 Q ' deve ser considerado a respeito do presente assunto, e 

\ ~ quanto a necessidade de se criar uma situacao discreta 
` 

. N 
_ ` . I 

'__
I para a realizaçao da entrevista, isto e, eTetua~la semme

I que possivel em condições que estegam somente o entreviâ 
I I tador e o entrevistado, pois sera mais tacil obter info; 

~ A 
_f\ I I | n n maçoes espontaneas e confidenciais quando o memorialista

I encontra~se so do que quando acompanhado por outras pes- 
soas, mesmo familiares. 

4. PRINCÍPÍUS A SEREH ÂDOTÃDUS PELUS ENTREVIS- 
TADGRES 

A Oral History Association,dos 

Estados Unidos, em documento aprovado em 25 de novembro H 

ri- HW ti' de 1968 e divulgado sob o ulo "Goals and Guidelines”, 

assinala tres pontos importantes que devem reger o entre- 

vistaóør de Histéria oral, que s50=
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' O Devera ser meta do entrevistador colher in- 

formaçoes que serao Úteis aos estudiosos no 

presente e no futuro. Aquele que colhe His- 
: 

_ 
r _ ` toria üral para as suas proprias pesquisas 

deve sempre manter~se ciente desta metamás 
ampla.

I Para obter fita de maximo valor como docu- 
I I I mento historico, e necessario que o entre- 

vistador esteja bem fundamentado na forma- 
çao e experiencias do entrevistado e, onde 
. f z , tor possivel, e de valor reconhecivel, deve 
' L z . ra o entrevistador passar em revista os ar

A quivos e correspondencias do entrevistado 
antes de fazer a entrevista. Durante a en- 

trevista, deve~se fazer um esforço para dar 
ao entrevistado as informaçoes necessarias, 

Para aprimorar~l&ez a memoria.
I
E 1-Ja 'EIU o rtante que a entrevista seja conduzi

I da com espirito de oh3etividade e integri-

3 Q IH dade apropriadas, e de acordo com as co 

goes anteriormente estipuladas. (1) 
I 1 O C primeiro item diz respeito

N r\ :_ I A ao Tato de ou 

LO O
2 com informa 
e o entrevistador nao deve satisTazer~se

\ pararelas a entrevista gravada, bem como 'TD U) 

com preconceitos atuais acerca de determinados pontos , 

I u n 0 alem de conhecimentos seus, particulares e pessoais,que 
hi 

¡_ ú |
ú nao estejam o

I
. o entrevistad 

evidamente registrados. Em outras palavras, 
0- Q m or de Historia Oral nunca deve envolver 

=.iz_\..zL_-.V .&_z..zz_== ' ' ' ' ' 

1. citada por miiia K. efium. Op. zit. p.4õ
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uma entrevista objetivando resultados que venham exclusiva
I mente ao encontro de seu proveito proprio, pois as informg 

x ' A u goes devem ser uteis a todos os pesquisadores em qualquer 
O. -I- 

U1 O
2 

CD UI
\ tempo, naturalmente que limitadas as con _. regulamentg 

das pelo entrevistado. mesmo que determinadas entrevistas 
ou um conjunto delas sirvam de imediato para um trabalho 
pessoal, depois da publicacao deste, elas devem ser coloca 
das em lugar de acesso a outros pesquisadores. É semprebom 
lembrar~se que algumas coisas que para nos não sao impor- 
tantes do ponto de vista historico e segundo as nossas cog

A veniencias, pcderao ser para outros historiadores. 

U item ng 2 refere~se a neceg 
sidade do conhecimento previu do entrevistador a respeito 
do entrevistado, assunto que ja nos referimos antes. Outro 
ponto importante É a necessidade do entrevistador em forng 
cer elementos necessarios para fazer o entrevistado lem- 

‹ . 

, . f . . f brar~se do assunto proposto. Para isto, e imprescindivel, 
naturalmente, um conhecimento do assunto por parte do en- 

trevistador. A menção de nomes, datas, situaçoes especiais
I que o entrevistador tenha tido conhecimento atraves de ou- 

tras intormaçoes serao sempre interessantes_em momentosque
z 

o entrevistado pouco se recorde. 

¬ ‹ Ú item nfl 3 do documento da 
O r O I ' O Ural History Association refere~se ao aspecto etico a ser 

I ou desenvolvido pelo entrevistador durante e apos a conduçao 

da entrevista. A este assunto nos referiremos, posterior- 
I I . mente, em capitulo proprio. 

Gracy Nogueira, em seu traba- 
1.1. IJ dz H 

., \ .-
. lho "Pesquisa Social, oduçao as suas tecnicasfl quando 

se refere É entrevista em seus aseectos de desenvolvimentq



60 

`

1 

cita alguns conselhos interessantes a serem analisadosfi 
Ei-los: 

. ‹ 

1. Obter e manter a confiança do entrevistado. 
2. Procurar situaçoes “favoraveis para a entre- 

vista, evitando ocasioes inoportunas para o 

_entrevistado, que o obriguem a interromper 
outras atividades de seu interesse, ou ooasi 

rã' 

GI oes que este esteja irritado, fatigado ou 

paciente. 
A \ 3¡«Por o entrevistado a vontade,_preservando4Hm 

e facilitando-lhe a espontaneidade. 
4. Dispor-se a ouvir mais do que a falar, pois 

[J

o D ..¡.¡ O 
' O o que interessa e o que o rmante vai di- 

zer. 

5. Dar tempo bastante a que o entrevistado disso 

corra satisfatoriamente sobre o assunto,pois 
se o tempo concedido for demasiadamente cur- 

I- N . to, podera acontecer que as evocaçoes mais

m 3 Ff' H Em interessantes ocorram depois, quando o 
O U ' 0 vistador Ja estiver ausente. 

6..manter o controle da entrevista, sem se mos- 

trar impertinente, mas reconduzindo sempre , 

com tato, o entrevistado ao objetivo da entre 
vista. 

í _ 

7. Não fazer perguntas diretas enquanto não jul 
gar o entrevistado pronto para dar a informa 

ção desejada e disposto a faze-la cuidadosav 

mente.
4 

8. Deixar o entrevistado falar e depois ajuda~ 

lo, com perguntas a respeito de detalhes, 
E3 #2 

[I 

£› 
Q) 

Ô 
__. n)-.J 

ÍÉAQIITRJALF 
___ _ .__
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completar oque disse. 
Apresentar primeiro as perguntas que tenham 
menos possibilidade de provocar ou produzir 

:J fl L-C1 rn C_ 1.-Ju < qualquer forma de " ismo. 
Fazer apenas uma pergunta de cada vez, a fim 

de nao confundir o entrevistado. 
Evitar perguntas que impliQUem ou sugiram a

1

I propria resposta. 
Dar ao entrevistado oportunidade para respop 

i O ' D der ou delimitar suas proprias declaragoes ou 
respostas. 

. . e Conferir as respostas, sempre que possivel , 

transformando, por exemplo, as percentagens
I dadas pelo entrevistado nos numeros a que co; 

' O O 1
' 

espondam para que ele proprio indique se ora 

essa a proporção que tinha em mente. 
manter~se alerta em relaçao aos erros constag 
tes. 

Registrar os dados imediatamente ou na pri- 

meira oportunidade que se apresentar. 
Ao encerrar a entrevista, ficar alerta para 
|-Ia 3 -41 O HE D L-C) U

2 
CD (D z'š›› 

O. |_|ú O fz-Iv C3 3 Q) |-lp 0) que o entrevistadoreg 
tava inclinado a oferecer mas não apresentou 
durante a entrevista quer por considera-las n 

sem importância quer por consídera~las dema ^ ? A __. 

siadamente triviais. (2) 

Dentro do ponto de vista eti~
1o 

I' 

' z co, em Historia Oral, um dos elementos mais e I-' 5 "O OH (_. 033 F' CD U) 

n_=.»...=._w._» .z_.z...r-z_..›..z.‹.z_.z_..-_-LJ ‹ ' 

2 Gracy NUEUEIRA. Pesquisa Social. Introdução as suas Tag 
nicas. op. cit. D. 117

l
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a confiança obtida e mantida entre entrevistador e entreviâ 
tado, pois se, por acaso, o segundo perceber qualquer desli 

'Õ H |.:. 5' se por parte do _ eiro, tanto no sentido de divulgação de 

confidencias, quanto no aspecto de forçar ou deturpar deter 
minada interpretação, o desenvolvimento da entrevista sera 
mantido num clima de desconfiança mutua e, consequentemente 
estara perdida. Se algum entrevistado anterior nos tiver 
contado situaçoes estritamente confidenciais acerca de um 
outro entrevistado, no momento que lhe passarmos esta con» 
.:.ud^ . na A ii encia a Tim de colocar o assunto em polemica, perderemos 

¡-.z . ' a conriança do segundo, pois o que ele nos contar podera 
' O f\¢ tambem ser lgado a outro, e assim por diante. A convi- D. ¡_:. <C 

' , . , 
' . z anca mutua e, pois, elelento basico para o desenvolvimento 

da entrevista. 
I _ I H . . U segundo item Ja Toi analisg 

do anteriormente. Ele chama a atençao ao fato de que o en- 

trevistado nao nos pediu Dara o ser; portanto, deve~se evi 
0 à' O A I tar situaçoes de interferencia em seu trabalho normal quan 

\ lu to a programacao da entrevista, bem como se deve, igualmeg 
te, evitar momentos que o irritam ou o aborreçam com situg 

‹-0 O
2 

(D U1 ou questoes inopertunas. A insistencia em teis situa- 

LO O
2 

CJ U) E mesmo que tenhamos certeza que elas nos venham a fa- 

vorecer em respostas significativas, pode destruir um tra- 
N r I balho de horas de gravacao. E, pois, aconselhavel aguarda; 

' 1 n mos o momento necessario e ideal para desenvolver ou pro- 

longar uma entrevista, quando tocar em determinados assun- 
tos durante a mesma. 

A informalidade e a esponten 
"' ~ ' ~ ` 

v | neidede sao elementos aliados e necesserios a veroaoe e a 

confidencias durante uma entrevista. Naturalmente que tais
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..., e _ V I 
0 , , elementos nao s§o\faeeis de serem colocados em pratica,mu¿ 

, Õ I, . tas vezes em virtude da diferença de nivel social entre en '“ 
=..| 

1,4. Q- ül trevistadores e entrevistados, diferenças de de e prin~ 
cipalmente a falta de familiaridade e maior conhecimento 

' 0 pessoal havido entre os dois. Portanto, e natural que mu¿
I tas entrevistas tenham um inicio formal mas no seu trans- 

curso eote gelo va se derretendo. Por outro lado, devemos 
observar que o excesso de tal atitude tamhem e prejudici- 
al quando se força determinada situaçao de intimidade com 
pessoas que nao se conheciam ate ha poucas horas ou minu-

O tos atras. 
( . . As caracteristicas do entrevig 

i 1 _: _ tador falador tambem e outro ponto que ga nos referimos. 
¡ n U 

' n " ' 0' Notemos que uma entrevista de Historia Oral nao e um dia» 

logo ou uma conversa social na qual ambos tem o que dizer
z 

0 ' O e devem escutar. Uma entrevista e algo em que o entrevis- 
tador somente pergunta e quando muito faz uma ou outra ob kz: 

Á ' O Q Q I servaçao ou da opiniao, sempre visando em contrapartida og 
' y I ' Q tra opiniao do entrevistado; a entrevista e um relaciona- 

0 n I ' 0 0 
a' mento social em que o ohgetivo e saher a opiniao e o rela 

f f . , . e . to de um so, que e o entrevistado. U equilibrio entre o 
I ' Q | tamanho das perguntas e o das respostas e perfeitamente _< £_›. 

' É c O sivel no documento de transcriçao pois durante a entrevis- 
ta não se tem perfeita noção de tal. Em muitas transcriçoes 
pode-se observar um mesmo tamanho entre as perguntas, u 0 

, n I O 1 x que e mal, pois significa que o entrevistador nao deu o- 

D. C CJ. r_¬. H portunidade aoaentrevistado de desenvolver ' minedo as- 

sunto, fazendo perguntas longas que, pelo conteudo ou pe- 
la forma, exigem respostas curtas. As chamadas perguntas 

ou .I _ . ~ descritivos sao caracteristicas disto. Sao perguntas em
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aff- 

fli ¡ GI que o entrevistador faz longa explanaçao ou descriçao do 

tuacoes ara finalmente receber como resposta um "sim" ou _› 9 9 . 

"nao" do entrevistado. 

Neo se deve interromper as reg 
postas, por mais longas que elas sejam e mesmo que se des- 

\ '
_ viam do assunto, Lada resposta longa da oportunidade a um 

r _ ø 
I V _ numero condideravel ea outras perguntas que devem ser fei- 

o 0 ` tas, posteriormente e sucessivamente, aquela resposta. O eg 
trevistado deve ter a nocao exata de que o entrevistador eg 

I I I uv N ta ali para escuta~lo senao ele nao se proporia a conceder 
. Í 

. f . a entrevista. Se lhe e perguntado sobre sua familia, seus 
. f . filhos, e ele responde longamente sobre as caracteristicas 

` IV 
e funçoes de cada um, bem como das prendas das noras ou das 

brincadeiras dos netos, dove-se deve~se deixar que ele fale 
L: r f 

3. ate ace ar a resposta. E preferivel perder=se longos minu~› 

tos de fita e se obter respostas adequadas ao nosso objeti 
vo do que economizarmes tempo e material e nao alcançarmos 
as metas da entrevista nelo fato de não se ter dado oportu ^` 

› H.- 

nidade ao entrevistado de responder como e o que queria. 
Entretanto, por mais longa que 

seja a resposta e o assunto em pauta se tenha desviado, ca 
be ao entrevistador estar atento em qualquer momento para 
reconduzir o entrevistado as linhas propostas, pois, senao, 

a entrevista muda com letamente de rumo or falta exclusiva D D 

do entrevistador e perde a sua finalidade. 

aU desenvolvimento das pergun~ 
9' I 

I . ' I tas segue um ritmo crescente de conteudo e de intensidade. 
l r 

O. C! 'D H E3 ¡_:. 3 Õ) CL .VD Se objetivamos ' resposta que, ate certo ponto, 
' I, Õ possa ferir ou magoar o entrevistado, e preferivel Tezer og 

tras antes, rodeando e enlaoando gradativamente o assunto
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para finalmente conseguirmos o objetivo, do que fazë-lo 

fria e nbpentinamente com a possibilidade de não obtermos 
a resposta desejada; Este ritmo de contefido das perguntas 

se por aquelas que temos certeza poderão facilmen- ¡.|. II |_:. O |-az O1I 
Q ' 6 

. 

0 Q I te serem respondidas sem duvidas. Para tal, devemos inici- 
ar a entrevista com perguntas que exijam respostas simples, 
tais como o nome dos pais, irmaos, local e data de nasci- 
mento, lembranças da infancia, trabalhos iniciais, etc. 

`-lo U I-ln O f-Í' 03 Í-" Í Perguntas que sugiram respostas mais descritivas, 
.. . f . mente, do que as que exijam grande raciocinio, especula-

1 

«O 
O! (D U) 

_ I. I. fmlosoficas ou grandes aventuras no mundo da memoria 
Estas, poderão ser feitas no seu devido tempo, apds Fdes- 

! . . travar-se a lingua” do nosso entrevistado. 

Mais de uma pergunta, de cada 
I' I vez, fara com que ele nos responda uma so, por menor es-

. 

A _ I forço que tenha que dispender. Ao inves de perguntarmos pg 
lo nome de seu pai e o nome de sua mae, juntos, se o fizer 
mos pelos de seus pais, teremos respostam mais acertada. É 

:¡: |.:. Em
O um erro frequente das pessoas que iniciam a tecnica de 

' 0 O toria Oral formularem diversas perguntas ao mesmo tempo. 
' n Q I ' O Em geral e respondida a primeira e a ultima ou aquela que

I 
o entrevistado achar mais facil ou melhor lhe interessar. 

Isto exige a repetição das outras perguntas desnecessaria- 

mente ou o esquecimento das não respondidas. 

Existem perguntas que sugerem 
' O I a prôpria resposta, pratica que deve ser abolida, princi- 

\ I . ~ palmente no que diz respeito a ideias ou descriçoes. "Vo- 
/ \ . 0 

ce viu o automovel" subentende necessariamente a existen- 
A I I . cia do veiculo, enquanto "voce viu um automovel“, e difg 

rente.
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Willa K. Baum tambem sugere og 
O g I O tras situaçoes para entrevistas que achamos interessante 

serem citadas: 
4 , ~ 

l. Uma entrevista não É um dialogo. Seu objeti- 
Í I vo e levar o narrador a contar a sua historia. 
9 I O 0 Limite seus comentarios a alguns gracejos pa- 

ra quebrar o gelo inicial ou entao a pergun~ 
tas curtas para guiar o entrevistado no assug 

ou I I . ' to. Nao e necessario dar-lhe detalhes da via- 

gem de sei bisavo num carro de boi para rela-
\ tar a viagem que seu avo fez a California. É 

' 5 0 0 I necessario somente dizer- "ouvi dizer que seu
1

A 
avo saiu do Cabo Horn e foi para a California. 
O que lhe contou sobre a viagem?" 

2. Fazer perguntas que exijam respostas alem do 
"sim" ou "nÊo". Começar com "por que", "onde" 
"como", "que tipo de ...". Em vez de "Foi Heg 

ry Muller um bom patrão", deve-se perguntar 
"que acharam os vaqueiros sobre Henry Muller 

como patrao?" 

3. Nunca começar com questoes controvertidas;re- 

servar os assuntos delicados, se houverem,p§ 
ra quando tiver maior conhecimento do entre-

4 

vistado. 
I v . 

4. Nao se reocu e se as suas per untas nao este D D . m 
no A 

jam tao bem feitas ou bonitas quanto voce gos 
taria que fossem. Umas questoes mal formula-

\ 
das ajudarão seu entrevistado a ficar a vog 

r A / ~ I 
tade, pois ele achara que voce tambem nao e 

perfeito e não ira se preocupar pelo fato de
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Í N I que ele tambem nao o e. 
- f ..! . muitas vezes e diricil ao narrador descrever 

I ' I Q u pessoas. Uma maneira facil de se conseguir is- 
' ~ to e pedir que ele a descriçao pela apg 

^ 
. f . . 

'

e rencia fisica da pessoa desejada. Dai torna-sm 

|.4. 3 |...|. U |..|. ED 

¡..|. 

LD W
I
O O ' Q O mais facil para ele partir para a descr do 

carater do outro. 
Nas entrevistas, os momentos de ataques negati 
vos obtem melhores resultados do que os positi 
vos, principalmente a respeito de perguntas ag 
bre aspectos de situaçoes. Por exemplo, ao se 

perguntar sobre uma pessoa, nao se deve começar 
com um elogio. "Sei que o Prefeito foi uma pe§_ 

I A soa sabia e generosa. Foi assim que voce o a- 

chou?" Poucos entrevistados relutariam em ne- 

gar tal afirmativa ainda que achassem o Prefeš 
to uma pessoa desagradável. U entrevistador rg 
ceberia uma resposta mais viva se começasse pg 
lo aspecto negativo: "Ainda que o Prefeito te- 
nha a reputação de ter executado boas obras,og 

D. |-I. -b I-'WO P. I-' vi falar que foi um homem para seus fug 
Q Í O o n cionarios imediatos o aguentarem". Se o entre- 

vistado admirasse o Prefeito, logo o defende- 

ría, com exemplos, para mostrar o erro de sua
I afirmativa; se realmente o achasse dificil de 

aguentar, sua afirmação daria a ele a oportun; 
dade de ilustrar algumas das caracteristicas 
mais negativas ao Prefeito. 

Tente estabelecer todos os pontos criticos de 

um relato no qual se situa o narrador ou qual
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tenha sido o seu papel no evento, para poder 

selecionar o que realmente foi testemunha ocu 
lar ou o que foi dito baseado em narração de 

outros. “Onde estava você no momento do desa 
tre na mina?" "Falou com algum dos sobrevívefl 
tes mais tarde ?" "Us relaterios dos sobrevi- 
ventes diferiam de alguma maneira das notici- 
as de jornais ?" Entretanto, tome cuidado com 

A: ' A estas perguntas para nao parecer que voce es- 

ta duvidando da verdade da narração do entre-
f 

vistado. 

Não questiona relatos que considere duvidosos. 
Ao contrario, tente obter tantas informações 
quanto possivel para que futuros pesquisado- 
res possam utiliza-las para determinar uma pos 
f . sivel realidade. U narrador pode estar contag 

do perfeitamente o que ele viu. Como Walter 

Lord explicou quando descreveu suas entrevis- 
tas com os sobreviventes do Titanic "toda se- 

nhora que entrevistei tinha saido no ultimo 
barco salva-vidas. Como descobri mais tarde, 
em um estudo da localização destes barcos sal

N va-vidas, nenhum grupo estava a vista dos de- 

mais e, cada senhora provavelmente estava no 
' D t O ultimo barco que ela podia Ver saindo do nav1Q 
De certa maneira cuidadosa, mostre ao entreviâ 
tado que existe uma outra narração diferente 

daquela que ele relata, quando for o caso. Cg 
..› ..‹‹ 

aí Elis meçe "ouvi falar ..." ou li que ...". IS- 

to não É uma desconfiança do seu relato, mas
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sim umaopmrtunidade para ele expor evidências 
que refutem uma opiniao oposta ou explique cg 
mo aquela opiniao passou a existir, ou mesmo 
uma oportunidade dele modificar o que ja dise

A 
se. Sendo feitas tais interferencias de mane¿ 
ra cuidadosa, a melhor parte das informaçoes 
pode sair do choque de opinioes opostas. 

uv . I _ 10. Nao use a entrevista para mostrar seu proprio 
I ' 0 conhecimento, vocabulario ou outro talento. 

Bons entrevistadores não brilham; deixam seus 

entrevistados brilharam . (3) 

Quanto ao primeiro item aprg 
sentado por Baum, achamos importante o destaque de que rg 

~ r _ f 
almente uma entrevista de Historia Oral nao e um dialogo 

entre o entrevmstador e o entrevistado. U importante, cg 

mo diz o autor, É fazer com que o memorialista conte o 3 
contecimento da maneira como ele se lembra e do seu pon- 

to de vista. Cabe ao entrevistador, neste caso, somente 

fazer sugestoes de perguntas para queutroutro desenvolva 
a resposta. Entretanto, como a entrevista devera ser usg 
da por outros pesquisadores, É necessario que determina- 

das passagens do assunto fiquem gravadas, mesmo que o en 

trevistado não se tenha referido a elas e sejam do conhg 

cimento do entrevistador. Não É o caso do exemplo citado 

por Baum, mas existem indmeros outros que, dependendo do 

caso, poderão ser citados pelo entrevistador tanto para 

simples registro, quanto para provocar respostas mais de 
talhadas do entrevistado. Cada tipo de pergunta elabora- 

3. Willa K. BAUW.'Ural'History for the Local Historical 
Society. op. cit. p.32
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da de maneira diversa exige uma resposta diferente. É o 

caso de perguntas que solicitem simples respostas de "sim" 

ou "nao", que devem ser evitadas durante a entrevista. Da 
mesma maneira, respostas que se restrinjam somente a da- 

h I ." a 0 tas puras e nomes. mesmo sabendo da participacao unica de 
determinadas pessoas em um fato, não se dove fazer pergug 
tas que exijam somente respostas afirmativas, mas inter-

z 

pretativas e abrangentes. Em vez de "fulano de tal parti- 
0 o (" ' 0 n cipou daquele movimento K", e melhor "quem participou dg 

Q ` 
Ç I ' quele movimento?". A resposta a primeira pergunta sera um 

"sim" ou "nao", somente, enquanto que, na segunda pergun- 
, O ta, aparecerão alem do nosso interessado, outras pessoas. 

As perguntas de cada entrevig 
ta começam, geralmente, pelo levantamento biográfico do 
entrevistada; seus pais, local de nascimento, lembranças 
de infancia, da juventude, ate, sem limite de tempo, CQQ 
duzirmos o entrevistado a idade adulta onde se desenvol- 

' 0 0 O ' C vera, de maneira geral, o assunto principal. Esta tecnica, 
r , 0 I alem de facilitar o desenvolvimento cronologico da biogrg 

fia do entrevistado - mas de maneira alguma esta cronolo- 
' n 0 Q gia e essencial - faz com que o entrevistado inicie a reg 

ponder questoes que, temos certeza, ele as conhece. A grag 
no . f 

de preocupaçao das pessoas de idade mais avançada e a fa- 
' n u 0 lha da memoria.o, consequentemente, a fidelidade das res- 

|-I. D I-"sO |-30 O QO postas. Portanto, se, de lhe fazemos determinada 
pergunta que nao possa responder - por esquecimento ou por 

I A I outro motivo qualquer - logo entrara em panico e lhe sera
I igualmente dificil responder as demais, mesmo que sejam 

' I Q n É perguntas faceis e, gradativamente, vai-se aprorundando no 

sentido horizontal e no vertical, o conteudo das perguntas
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U estilo da linguagem usadapg 
lo entrevistador e pelo entrevistado deve ser o mais colg 
quial possivel, naturalmente que cumprindo certas regras 

de educaçao, respeito e intimidade. De qualquer maneira, 
as perguntas não precisam ser formuladas como qualquer pg 
ça rara de oratdria, pois quanto mais cheia de adjetivos 
e empolada, mais dificuldade tera o entrevistado de res- 

ponder, não pela forma da mesma, mas pela distancia que o 

entrevistador passa a se colocar psicologicamente. Normal 
PI
u 

‹-O 
Q)
2
O mente os entrevistados nunca leram uma transcr fiel 

-5) 'D |-I 

u 
c+ C) Ú de longas conversas que tenham estranhando, portag 

r . . : . to, seus vicios de linguagem e outras caracteristicas que 
possuem e não se apercebem. Para tanto, solicitam que se- 

jam mudadas as respostas pois "ficariam feias". Sendo a 

transcrição literal da entrevista, neste sentido devemos 

comparar a fita com a transcrição, para mostrar~lhe a fiat 
l-"\ delidade e fazer~lhe ver que justamente esta o aspecto 

' O O ' O de espontaneidade e naturalidade da tecnica de Historia
‹ 

Oral e, por isto, a entrevista foi gravada e nao escrita. 
'V n Q 

¡ 

' u z Nao nos interessam literarias de entrevistas, masU O I-O 
CJ U1 

conhecimento profundo e inteligente das questoes. 
1 I 

A Historia Gral e feita e×clg_ 
li sívamente com base na vivencia e experiencia do entrevig 

tado. Entretanto, certas declaragdes não sao fruto de eš 
periencia, mas conhecimento que o entrevistado obteve de 

outras pessoas que, por tal fato, entretanto, nao deixam
a \-lu o mH 

' O O de ter valor. U que É necessario e bem definido o 

que É vivencia do que foi baseado em informações de ou- 
|Jv lã 

no I 
tros. Mas, muitas vezes tal diferenciaçao e quase que 

possivel.
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Exemplo disto temos observado 

nas entrevistas realizadas com ex-combatentes da Segunda 
I |..|. (3. 

_ 
Í , Guerra mundial e guardadas no acervo do Laboratorio de â 

' › , . - A ' 

, ¬ ' . ^' teria Oral ea Universidade Federal de õanta Catarina. Sao 

quase que uma dezena delas, realizadas com pessoas difereg 
tes que integraram batalhões ou companhias diversas, em mg 

. r 
\ _ _ mentos tambem diferentes, bem como foram entrevistados por 

alunos diversos do Curso de Pes-Graduação em Historia. Ub- 

servou-se que determinadas respostas foram perfeitamente 
iguais, bem como a maioria dos assuntos tratados com maior 
interesse pelos entrevistados sao, tambem, quase que os 

‹ o 

mesmos, Os entrevistados foram, na epoca, cabos e soldados. 

Para surpresa nossa, quando ouvimos palestra sobre as oxpg 

riencias de um entao major durante a Guerra - atualmente 
historiador, os assuntos, as descriçoes e as opinioes eram

4 

A \ quase que identicas as dos soldados entrevistados. A explš 
cação que procuramos dar a este fato É que, durante os mo- 

mentos de folga dos soldados e oficiais, pressionados pela 
tensão do front, as conversas e os assuntos eram repetida- 
mente os mesmos, de maneira que, no fim, todos eles, in- 

conscientemente, passaram a acreditar que realmente tiveg 
sem vivido aqueles momentos que, para todos era, os mesmos. 

. . . f . Uma das principais caracteriss 

ticas da Historia Oral É a possibilidade da obtenção de o- 
~ _ -~ pinioes diferentes sobre o mesmo assunto. Estas opinioes, 

. . 0 . ... baseadas em vivências tambem diferentes, podem ser dividi- 
'V ¢ z 

' u _
â das em simples narraçao, ou opinioes propriamente ditas.
k 

As primeiras, as narraçoes, 

sao relatos de pessoas que participaram no mesmo momento, 

do mesmo fato e cada uma tem uma maneira diferente de relâ
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tar a mesma coisa fazendo sobressair determinados detalha: 
e deixando para segundo plano outros, não coincidentemen- 
tes. As opinioes são as expressas por pessoas que ocupa~ 

vam pontos diferentes em relação ao mesmo assunto: antagg 
. f . . . . nistas politicos, empregados e empregadores, oficiais e 

soldados, etc., gente que se distingue pela posiçao ocupg 
da e, consequentemente, tem angulos diversos de ver a meg 

. ¿ . 1 › . ma coisa. L perfeitamente possivel e valido mostrar a ca-- 

da entrevistado as narraçoes e as opinioes diferentes da 
Ú I f sua, citando, quando possivel, seus autores. Isto faracom 

. I. _ .N eu Ê I . quezfle tenha ideia de que a sua opiniao nao e a unica,bem 
f , . r como mostrar-lhe-a novos enfoques ao assunto. muitos li- 

I O ' a' O dores entrevistados ignoravam ate entao os enfoques dife- 
rentes do seu e isto, algumas vezes, fez~lhes modificar 

Li. CH pensamentos e opinioes solidíficadas pelo tempo. 

Finalmente, como ultimo ponto
I a ser lembrado, e o fato de que, numa entrevista, o ele~ 

.' ' z .N Q mento importante nao e a opiniao do entrevistador, mas a 

do entrevistado; e, como disse perfeitamente Baum, "bons 

entrevistadores não ilham, deixam seus entrevistadosbr; U- H 

lharem".

‹ 

5. U DESENVOLVIMENTO BIDGRKFICU DU ENTREVISTADU 

Voltamos ao conceito original 
I Í I 

de que a Historia Oral e, ato certo ponto, o levantamento 
Q)
\ 

"fi |-lo O O 
f . . biogr ou auto~biografico de uma pessoa especial que 

interessa ao historiador por motivo de sua particípagao 

direta em determinado acontecimento. Portanto, o que inte 
_ uv I ` 

ressa ao entrevistador nao e somente o relato destesennni1
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¬ lH tecimentos por parte do narrador, mas as causas que os 

zeram participar dos mesmos, as consequências em sua vida, 
enfim, a sua vida; toda sua vida, contada cronologicamen- 
te ou nao: as influencias recebidas e exercidas, os ambi~ 

entes vividos, as ascençees e declinios profissionais, as 

amizades, os familiares, ideias, filosofia, enfim, tudo 
ou quase tudo que diz respeito ao entrevistado, relatado 
por ele mesmo. 

A importancia desta variedade 
|-Ia E: de informaçoes esta no fato de que a narrativa não se 

teressara aos pesquisadores do assunto principal, mas da 
ra condiçoes a outras pesquisas paralelas, a partir daqug 
la entrevista. O estudo das familias, de desenvolvimento 

n o ' Q educacional de determinada epoca, da sociedade, da econo- 
I na mia, da politica e mesmo da religiao pessoal e a do lugar 

onde o narrador viveu sua infancia e sua juventude; as re
A lagoas sociais e as interferencias, divisees e preconcei- 

I _ nú . _ . to tos de classe, a propria educaçao familiar, enfim, sao al 
guns dos assuntos que poderão ser estudados a partir da 

I I u u ' c . analise das entrevistas de Historia Oral. Portanto, não 

concordamos com alguns entrevistadores que acham que so- 

mente o assunto principal, o que provoca a entrevista, dg 
1 _ 

ve ser analisado. 

A complexidade das informaçoes 
garante a autenticidade oral da entrevista, substituindo 

x O as credenciais formais caracterizantes do cartao de ideg 

tidade, certidão de nascimento, etc., documentos identi IP'â 
4.' 

o ' u 
i v cados somente por um megmstro numerico. U narrador seidqg 

tifica quando diz "sou fulano de tal, nascido em tal data 
-ía Flo \-' 3' O < |.Jo < PW -fu *Jo N de sicrano e beltrana; assim, faço isto, Ê
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f 

quilo, penso de tal maneira sobre este assunto, etc, etc? 
U O O v ' I Q I Esta identificação que e o proprio desenvolvimento da en 9 ez» 

trevista, deve sempre ser feita pelo entrevistado e não 

pelo entrevistador. 

Toda entrevista deve ter uma a 

presentaçao feita pelo entrevistador que normalmente zireg 

iiza no início da primzzirzz fitzzz "Entrevista com O sr. Jg 
ao da Silva, realizada por Alfiredo machado no dia 30 de 

setembro de l977, as 20,30 horas, em sua residencia ( ou 
I ' Q I ` escritorio, etc.), localizada a rua Deodoro da Fonseca , 

32, na cidade de Tijucas, Santa Catarina". Esta apresen- 

taçao deve set gravada para que fique registrada na fita 
para posterior transcrição, mas não É necessario que ela 

p. 3 I-'°\O ¡.-1. O seja necessariamente no da entrevista e diante do 
I ' - ú o entrevistado; podera perfeitamente ser feita depois da eg 

¡..\. 3 |-1. O trevista, desde que tenhamos deixado, ialmente, pequg 
no espaço de fita sem gravar. Alguns entrevistadores não 

Cs 
[1-I 

. I 
o fazem na fita inicial da entrevista, mas sim apos a 

tima fita gravada. 

U conteúdo de corpo da entre- 
. I u ó I a - ¢ vista, propriamente dita, e dividido em duas partes: a 

biografica e o assunto principal, ambas perfeitamente re- 
. ' n O O lacionadas, pois, a segunda e inserida dentro da primeira 

por motivos claros. Apesar do assunto principal ser, como 

Lu {D\ 
~ 0 1 _ _ o nome o diz, o mais importante, nao e o unico, pois 

sem a biografia do entrevistado pouco valor tem, pelas rg 
zoas vistas anteriormente. 

U' ¡.a. š0 U desenvolvimento da parte 

grafica foi esquematizado na figura 1, em que se tomoupo
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base uma pessoa qualquer, cuja idade normal pode ser adap 
` o ' 0 tada a de inumeras outras. Na figura, tomamos uma pessoa 

Q ' I I com idade maxima de 95 anos, mas que pode ser reduzida pg 
0 ' Q ra outra qualquer. Lembremo-nos, sempre, que a idade ma×¿ 

ma de cada entrevistado e aquela que ele tem no momento 
. . . . . .. ^ r da entrevista. Dividimos a biograria em tres etapas: per¿ 

odo da juventude, que compreende o nascimento e a infancia 
tambem; periodo adulto; periodo da velhice. D primeiro pg 

¡..|. D. 
f f . ~ riodo e basico para a compreensao da ads adulta, onde 

geralmente acontece o assunto principal. Entretanto, por 
I ‹ O O I ' 0 estar mera deetante dos dias atuais em que a memoria do 

I X O § ' O ' O entrevistado provavelmente nao esteja tao lucida, e mais 
dificil de se extrair dados em certos pontos. 

Partindo da necessidade que tg 
|.-I. 3 pa. O mos de iar a entrevista atraves de perguntas cujasres 

postas deverão ser lembradas, começaremos pela propria ag 
to-apresentaçao do entrevistado: "U Sr. poderá dizer seu 

nome completo?" Em seguida pergunta-se a data e o local 

de nascimento, nome dos pais, avos, profissão dos mesmos, 

irmaos, etc., de maneira tal que ele nos mostre a situa- 
. 1 . › . . ção geral oa familia, atraves de respostas simples, soli- 

. I . . : . . citadas por perguntas tambem simples. Este inicio de enë 

trevista vai às caracterizar por um "ping-pong" de pergufl 
~ I _ tas e respostas, mas que sao necessarias para o desenvdvi 

. .' . ' mento posterior, pois a partir o entrevistado estara, CL DJ PN 

gradativamente, se sentindo cada vez mais seguro para prq; 
seguir a sessao. 

0 _
~ Apos a descricao da constelaø- 

geo familiar e o posicionamento do entrevistado dentrode 
Í ' ^' . . . ' . la atraves de respostas que nao exijam muita memoria, pg
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de-se começar a extrair respostas enterpretativas, tais 
. f . . como o seu relacionamento com a familia, o ambienten so- 

. . ~ ^ 
. Q ^ o u ^ u cial e a posiçao economica, sua vivencia na infancia com 

preende folguedos, amigos, descriçao da cidade ou deter- 
Q I' 0 minados lugares Ja desaparecidos, seus estudos, a escola, 

suas professoras, etc., alem de outros temas que mais seg 
virão para alegrar o entrevistado pelas recordaçães que 
se desenvolverao até a adolescencía,e sobre a quab~deve-- 

mos deixa-lo falar ao maximo, mesmo que se perca boa por 
cao da fita durante algum tempo. Não se deve, pois, faze- 

Q O ' Ç c lo apressar-se, com respostas imediatas e rapidas, pois 
. f I . f . f tal etapa da entrevista e basica como exercicio da memo- 

ria para posterior continuaçao, bem como para que o entre 
vistador adquira plena confiança do entrevistado, fazendo- 

lhe ver que ele, realmente, esta interessado em suas res
H Eva postas. As perguntas e as respostas não necessitam ser 

gidamente em ordem cronologica, como toda a entrevista , 

desde que nos de a ideia de sua vida a mais completa. O 

que se pode explorar bastantee nesta primàira fase da eg 
trevista, são as recordagoes do ambiente social, economi 

, f _ . . f . ~ . . Cb, politico e religioso dos periodos da infancia e Juveg 
' I tude, sem haver a rigidez cronologica das situaçoes e leg 

|-1. 
D.. 

rg

` 
|..:. Q) brancas, pois a que se tem desta fase da vida e mais 

globalizante, com uns poucos pontos marcantes de destaque, 
f _ ^ . . ^ . . ' 

porem de importancia. As influencias recebidas, nesta epg 

ca da vida, estao assinaladas na figura pelas setas meno~ 

res e inferiores a linha do tempo, que representam as ín~ 

fluencias domésticas, designativas pelas letras "a", "b"e 

"c", todas perfeitamente exploraveis durante a entrevista 

mesmo que elas tenham sido inconscientes ao entrevistado
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P _ N 
e so agora tenham sido levantadas questoes. 

Gradativamente, conduz-se a 

lembranças da idade adulta que É, a partir de onde, nor- 

malmente, vai se desenvolver o assunto principal de nossa 
entrevista, salvo se este assunto estiver na primeira pa;

1 

A
. te - infancia e Juventude. 

Algumas pessoas começam a trg 
balhar cedo na agricultura, comercio ou industria, ainda 
da juventude, por necessidades economicas familiares, aig 
da que este trabalho naoseja o da profissão que vai abra 
gar mais tarde. A necessidade de trabalho, por motivos dg 
mesticos, esta assinalada pela seta "c" e o serviço pro» 
priamento dito pela linha "d", que, no nosso caso, inicia- 

se apos os 15 anos. Este tipo de trabalho podera ou não 
transformar-se na profissão definitiva, cuja linha de as- 

~ I cençao esta marcada pela letra “e" correspondente, no nogs
a \-lo !-' so caso, paralelo ao casamento e primeiros hos. Nesta 

“b |..:. IU 
' ' 

n ¡ n epoca, apos os 20 anos de idade do nosso entrevistado 
I , . . . ^ . ticio, ele começa a receber as primeiras influencias ex- 

` G 
ternas (setas "f" e "g") que dizem respeito a tendencias 
O O I I , k 0 I ideologicas, sociais, etc., que, tambem, vao influencia- 
lo profissionalmente, no sentido de um maior ou menor pg 
f . . . . riodo de auge profissional (linhas "k", "l" e "m", coordg

f nadas com a linha ascencional “e"). Este periodo tem du- 
f . . . . as linhas de declinioâ a primeira e mais prolongada, e a

I posterior e mais rapida ("n" e "p", respectivamente). No
â 

caso da existencia da primeira linha "n", o entrevistado
\ 

pode ter sido reaproveitado protissionalmente ou em outro 
ag. setor da atividade humana, principalmente quando tiver
O 

do aposentado. Este noeproiommamtoto, que, poucas vezes e
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de longa duração, É representado pela linha "o". 

As setas "h", "i" e "j" reprg 
A l O sentam as influencias que o entrevistado passou a exercer

A sobre outras pessoas. Tais influencias, quando significa 
. I I . no I . tivas, somente se dao apos uma consolidaçao socio-cultu~ 

Q; ral da pessoas e, portanto, a partir de uma posiçao de au 
ge~cultural. 

Devemos chamar a atençao para 
o fato de quentodos os pontos assinalados na figura são

I perfeitamente moveis em relação uns aos outros e em relg 
'CJ O |-lo OJ 

\o de maneira nv \ _ nv çao a idade da pessoa, nao se devendo, 
alguma, querer enquadrar qualquer biografia especifícameg 

.r _ 0 te em tal esquema. U grafico so serve para mostrar as poâ 
-fa |-In O D! *O 

1 n O O O ' ' l Í sibilidades de abrangência biogra analise que e Cop 
^ . I . e ' sequencia de um relato proprio extraido atraves da CD 'J 

UI' H im 

vista de Historia Oral. Por outro lado, tambem devemos 

chamar a atençao para o fato que, em cada caso, a idade 

maxima do entrevistado É aquela que ele tem no momento da 

entrevista, como ja ficou claro anteriormente, não lãs pg
I dendo supor o que lhe resta ainda ate a morte. Outra e fi 

uv I _ nal observaçao, e a de que isto nada tem a ver som o as- 

sunto principal da entrevista, que pode estar situado em 

qualquer ponto ou periodo da vida do entrevistado. 

Nao existem regras fixas para 

se entrevistar. Entretanto, certos conselhos podem serdâ 
dos relativos ao procedimento de entrevistadores e entre

I vistados. E, no que diz respeito aos primeiros, alem dos 
. . f . principios a serem adotados e analisados no item anteri- 

or, cremos que na demonstração da figura, ficaram“ÊFisL;5”" r 
"\.ã 

Biel.. CE:×n':-QAÀ. 
-çrzzçífl
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claros os procedimentos, atitudes e assuntos a serem trg 
| - 'U . 1 ' tados, que proporcionarao uma melhor entrevista de Histg 

ria Oral, tornando-a verdadeiro documento para a pesqui- 
I I' _ . sa, alem da analise do assunto principal. 

6. U ASSUNTO PRINCIPAL 

Se a entrevista de Historia U 

ral se caracteriza pela obtenção de vivencias e experiêg 
cias individuais, o Homem, o memorialista, o entrevistg 

'C1 H |-!ø 3 O I-J
I 

do, e a figura 'pal do documento formado sobre o
O qual este e desenvolvido. Entretanto, se o nosso entreviâ 

O O ' I tado foi para tal escolhido e porque alguma coisa ele tem 
a nos relatar, sobre determinado assunto em particular, 
que chamaremos de "assunto principal". De outra maneira, 
de nada adiantaria uma entrevista consigo se fosse, sim~ 

plesmente, pelo seu aspecto biográfico normal. Ele É o 

entrevistado por que viveu e participou de determinado 

acontecimento ou fato que nos interessa em particular; 

portanto, a biografia como biografia de quem não se ca-
A 

racteriza por este aspecto, o da vivencia de fato parti 
0 ' o n cular, de nada interessa a Historia Oral. mas, gustameg 

te pelo fato de ter participado do assunto principal, e 

este assunto ter»se constituido numa faceta de sua vida, 

sua biografia e, por isto, importante. 

Distinguimos dois aspectos a 

serem considerados numa entrevista de Historia Uralâ a 

biografia do entrevistado e o assunto principal do que 

ele participou e nos interessa sobremaneira. Ambos se 

misturam em certa fase da vida do entrevistado, mas sao
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P 
O assunto cipal e ou Faz parte de um Fate historiccmäy 

, \ 

T3 H ¡.:. IJ 

do, portanto, social e temporalá Por isto,mesmb,que o en- 

trevistado tenha liderado durante todo o periodo de exis- 
¿ 

I . 
I 

' 
' 0 w U tenoia do fato, que e o assunto principal da entrevista, 

‹ ov I ele nao participou dele sozinho, mas em companhia de ou~ 
lv \ tras pessoas e em oposiçao a outras mais, e o fez durante 

um periodo de tempo que, dependendo do caso, É possivel
z 

melhor ou mais facilmente ser identificado. 

Cabe ao entrevistador de His- 
, 0 ¬ Q 0 Q | teria Oral procurar definir ou fazer o entrevistado se dg 

\ N 
‹ 

_. na finir qvanto a sua posiçao dentro do assunto. fista posiçao 
|_|. 

LU 
Q)
2
O 

\ gp ` uv \ 
se refere a situaçao, a oposigao ou mesmo a uma pos da 

indiferença e, em cada uma delas, sua colocação em relaçao 
ao resto do grupo que integrava. O relacionamento com os 
f _ . _~ ~ \ lideres, com os liderados, as opinioes deles em relaçao as 

suas, a oposição e sua partñcipaçao no processo de desen- 
volvimento do fato, etc., sao pontos que o entrevistador, 

f . . . atraves de perguntas inteligentes, deve conduzir o entre- 
O O vistado a se manifestar dentro do devido tempo historico. 

7. AS ENTREVISTAS CULETIVAS E INDIVIDUAIS 

' I I I Varios entrevistaderes, prin- 
cipalmente nortevamericanos, praticam entrevistas coleti-

I vas. Elas podem ser classificadas em dois tipos: um se eu 
:_ _ 

r _ trevistador e varios entrevistados; um so entrevistado e 
' 1 . , varios entrevistadores. 

No primeiro caso, o entrevis- 
r f. . .^ . tador reune varias pessoas que tenham tido experiencias

I 
diferentes a respeito de um mesmo fato historico, e deseg
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~ volve a sessao com perguntas dirigidas algumas vezes espg 
cificamente a determinadas pessoas, e perguntas gerais og 

~ ' n . de onde nao e determinada quem responde. Este tipo de en- 
- Q' ' ' . › trevista coletiva apresenta varios aspectos negativos. O

2 

. . i 
_ . ,¬ _ _ _ primeiro deles e O que consideramos a respeito da biogra- 

. 
_ . . 04/ fia do entrevistadoš Nas entrevistas coletivas nao e pos- 

-: . . .°'. sivel seguir-se determinada linha biografica para cada eg 

trevistado em particular, pois, no caso, as perguntas se~ 
hn '¬` . r ~ . riam especiricac e nao poderiam ser comuns a todos; D oud 

tro aspecto negativo relacionado com tal tipo de entreviâ 
I'

. ta e que sempre algum dos entrevistados passa a liderar as 

respostas tirando, muitas vezes, a oportunidade dos outros; 
Entra em jogo a maior ou menor facilidade de expressao de 

Q ' 1 0 cada um, bem como os aspectos psicologicos de relecionameg 
. f to dos entrevistados entre si, tolhendo, frequentemente, a 

. . . . e . . possibilidade dos mais timidos se expressaram diante dos 

outros, mas que seriam perfeitamente capazes quando a ses 
O 0 I com o entrevistador. Entretanto, ela não deixa de ser,ate

I certo ponto, valida, apesar dos problemas que comporta. 

U outro tipo de entrevista co _.. 

8 u I U letiva e aquela em que se deparam dois ou mais entrevista
I dores e um so entrevistado. Apesar de apresentar aspectos

< .GHH 5H altamente positivos em relação ao primeiro tipo ~ com 
I _ os entrevistados ~ tambem tem o seu lado negativo. Us as- 

pectos positivos estao expressos nas possibilidades das 
variedades das perguntas a serem feitas pelos entrevistadg 

. N _ I res que, muitas vezes, nao o seriam por um so. Cada entre- 
Q-Io D. 'FJ

\ 
|-Ia CD vistador, como cada entrevistado, vai formando uma

\ particular a respeito dos assuntos a medida que a entrevis na
I ta se desenvolve. Varios entrevistadores, portanto, apre- 

I A sentam ideias diferentes, angulos diversos sobre o mesmo
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assunto. Este tipo de entrevista poderia suprir, neste as 
. .^ . › ~ pecto, as deficitncias das faltas de perguntas que so sao 

. f . 
~ ; notadas a transcrição e lida por uma terceira pes~ 

.O
C c) 3 O. O 

soa. "Dor que nao perguntou sobre ísto?" "Poderia ter de- 
øv g . ~ senvolvido mais este assunto", etc, sao awirmaçoes que, 

. . r f . muitas vezes, o pesquisador faz, para si proprio, quando 
analisa uma entrevista feita por outro. 

Entretanto, poa parte do exito 
de uma entrevista depende da confiança que o entrevistado 

o 
, . , . ' ^ ^ z deposita no entrevistador, Esta confiança e consequencia 

de um processo psicologico, o "report", de que falamos ag 
teriormente, e que depende exclusivamente das duas pessoas 
que estao frente a frente. Em consequencia, muitas coisas 
que o entrevistado releteria a um so entrevistador, não o 
p. z 1 Q Taria pessoalmente a varios. 

Apesar dos aspectos pesitinos 
e negativos apresentados pelas entrevistas coletivas, so- 

p. 
IJ O. ¡-1. < EP' 

I _ \ _ I 
of 

mos, entretanto, favoraveis a validade das sessoes 

duais. 

B. As vneiâçñes DE ENTREv1sTAs 

Pelo fato de que as entrevis- 

tas variam conformo os entrevístadores e, principalmente, 
conforme os entrevistados, em relaçao a este segundo aspeg 

to, podemos dividir em grupos distintos conforme as clas-
‹ 

|-I. D- o H lo ses sociais, as ades, o sexo, o nivel economico, as 

fissoes, enfim, conforme uma serie de padrões aos quais se 

pode colocar um entrevistado ou um grupo deles. 

Especificamente duas divisoes
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' ¢ ~ - 
. Q › ' ú ø basicas sao mais importantes para a Historia Oral, quaissg 

. . f . Jam as entrevistas com lideres e os entrevistas com o povo. 

De uma maneira geral, a Histé 
. . Q 1 z z I . ria tem sido feita de cima para baixo, isto e, a patir da 

. .~ f ~ opiniao dos lideres e a exocugao das suas tarefas. Pouco se 
sabe sobre o povo, o liderado, aquele que recebe, de ime- 

|_|. E 'U CD 
. ~ 1 . » . diato, o cto das resolugoes politicas, economicas e sg

\ ciais, tomadas, muitas vezes a portas fechadas mas ampla~
I mente divulgadas pelos historiadores. A Historia Oral oferg 

' 0 ce esta oportunidade que e a de entrevistar,-paralemamente, 

o governante e o governado; saber a opiniao de cada um so-
1 

bre o outro.
I Quanto aos lideres, cabe ao. 

hístoriador-entrevistador classifica-los conforme as posi- 
r 5 que ocupam. Existem varios tipos de lideres, bem sabâ 1-O 

O2 FJ U1 

I ou mos, mas o que nos interessa e a sua posiçao em relaçao ao 
O ' o o n 1 fato historico mundial, nacional, regional ou local. Dentro 

Q ' Q y Q I Q de um mesmo fato historico, com repercussoes ilimitadas, o 
vv I I . no lider da cidade nao e e nacional, bem como o nacional nao 

_ _ f f . f . É mundial. U inverso tambmmze verdadeiroâ um lider nacional 
nÊo o É necessariamente regional ou local. Portanto, cabe 

I r . ao entrevistador colocazlo e trata-lo devidamente em rela-
2 Í 

1-Ia 

LO C3
Ê
O

\ gao a pos que ocupa no fato historico. Uutra observa- 
~ . ' . ~ f gao que deve ser feita e a visao dos lideres em relaçao aos 

1-I. U] liderados. Quanto ma elevada sua posiçao em termos de ma; 
^ . ' à 

_ 
- z Q or abrangencia geografica, mais vasto seu horizonte visual, 

' I o que lhe fornecera aspectos diferentes a serem abordados 
. . . . r durante uma entrevista, daquelas visualizadas por lideres 

menores, locais ou regionais.” 
U lider geralmente gosta desm
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entrevistado, como uma necessidade de justificar seus atos 

passados,'enquanto que o povo apresenta-se bem mais fecha 
do e, consequentemente, com menos liberdade e naturalida- 
de de opinar certos assuntos, mesmo sabendo dos direitos 
que o protegem a respeito da entrevista de Historia Oral. 

É, portanto, com cuidado exteg
\ 

so que o entrevistador deve se acbegar a determinadas pes- 

soas de cfiasses menos favorecidas, para conseguir extrair 
' 0 informaçoes de valor historico. 

Finalmente, deve~se ter, sem- 

pre, em mente que o desenvolvimento das entrevistas com 
r . . . . f . pessoas de niveis sociais diversos e, tambem, diferente, 

dependendo do caso.

z 

9. Revisão DA ENTREUISTA 

' O Apos a realização da entrevig 

ta, o entrevistador deve escutar cada gravação cuidadosa 
mente para averiguar se todas as perguntas foram satisfa- 

toriamente respondidas, para ter certeza se qualquer fita 
~ Q Q O nao teve falha e gravou tudo, e, decidir, caso negativo, 

I N sobre os dois problemas acima citados, se ha ou nao neceã 
sídade de nova entrevista a tim de sanar as incorreçoes 

I O 
de conteudo e tecnicas.



cAPíTuLo Iv 

A TRANscR1çÃ0 no nocuMENTo 

1. INTRUDUÇÃD 

A transcrição da entrevista de 
Í I nv Historia Ural e o documento com o qual os pesquisadoresvao 

entrar em contato direto, devendo, portanto, ter como ca~ 
I \ 

“"› |-.I
. 

CL 'D racteristica principal a lidade a fita e perfeita CQQ 
diogo de uso. Somente, em poucos casos, os pesquisadores

\ TGCOIIGW H fitfl magnetica a fim de auxíliarem na elabora- 
AO A çao de seus trabalhos. Problemas de conferencia de texto, 

'U U) 
H. O O I--' O

\ ' . r . analise de voz ou certas caracteristicas g1cas,por 
exemplo, levam o pesquisador a escutar a fita, sendo, ä EH

z 

I_ I ^' q . tanto, a transcriçao, o documento escrito, o mais usado. 
na I P 

A transcrlgco e, tambem, a e- 
I O ' 0 Q I tapa mais penosa do trabalho de Historia Oral, pois exige 

I \ varias fases de serviço que, no final, correspondem a uma 
I lu media de 12 horas de trabalho para cada hora de gravacao, 

considerando uma entrevista realizada em ritmo normal s 

velocidade de conversa coloquial. 

I 
' 0 U ideal e que cada entrevis-
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tador faça a transcrição de sua entúevista. Entretantot: 
I . . e . › . tal e praticamente impossivel visto o tempo necessario pg 

ra este trabalho, o que limitaria o entrevistador a pomms 
entrevistas. O entrevistador deveria fazer sua propria 
transcrição, pois ele esta acostumado ao ritmo da sua e 

da voz do entrevistado, o que facilita e entendimento de 
algumas pelavras que ficaram mal gravadas, principalmente 
no caso, muito comum, de frases superpostas em que ambos 

:u I .I falam ao mesmo tempo. Como nao e possivel transcrever na 
mesma linha frases superpostas, cade uma delas tem uma pg 
sigao determinada no texto e, desta correta posiçao, do- 
ende a com reensao do eriodo. U entrevistador sabe ual D D D 

I I das duas aparece antes e so ele podera, neste caso, colo-
I ca~las na ordem certa. Outro exemplo da necessidade da 

~ n c ' transcríçco ser feita pelo entrevistador e quanto a subs- 
' . I u tantivos proprios de origem estrangeira. Durante, ou logo

I apos a entrevista, devem ter sido tomadas notas destes vg 
cabulos e os escrito corretamente para facilitar a trans- 
criçao. Finalmente, a propria “sujeira” da gravacao, isto 
Ê, captação de sons externos e paralelos ao dialogo e grg 
vação pelo aparelho, interferem menos ao entrevistadorque

I 
Ja se acostumou com eles durante a entrevista, do que o Ú 5:

z 
\ N ev IU tra pessoa estranha as condiçoes da realizeçao da sessao. 

1 'Í ' ' . WQS: como JH dlssfimosa pelo tempo necessario que se gasta 
à' 

n X
u na realizaçao completa de uma transcrigao, ao entrevista- 

v . f . dor e quase que impossivel temor para si este trabalho ne 9 .Q 

cessitando-se, pera tanto, de um transcritor profissional. 
Por outro lado, deve ser pessoa de inteira confiança do 

C:\ 
c¬' |-Io O O U

2 grupo de trabalho, pois, por neo deve divulgar o 
' O I I O conteudo das entrevistes sigilosos perciel ou totalmente.
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Todo transcrito: devo possuir 
quatro qualidadus para uma purfoita oxocugao do sou mis- 

^ 
. uv I _ nr tar; pacioncia, boa audiçao, cultura modia o pontuaçao. Ú 

conhrcimonto da taquigrafia ou ostonografia facilita so- 

bremaneira a tarofr do transcritor mas, sondo isto impoâ 
1 ^ . . . sivol, ele sa va obrigado a passar o repassar continuada 

*ía 
1-' 

ri' fl) monta cada trecho da ' para conseguir captar, na totg 
lidade, todas as palavras da cada traso gravada. filguns 

| O ' O | I | gravadoras ostrangoiros, proprios para ontrovistas a so- 

'D 
Gs ram transcritos, possuam mocanismo do quo possibilitam 

ao gravador parar ímodíatamrnto, fazer rntornar a fita Q 

continuar com rapidez, facilitando a transcrição, ao pas- 

<- 

'- 
I-' 'O O so duo os gravadoras do " comum oxivom qdo os transcri 

toros se vojam obrigados a oxacutar esta trabalho com uma 

Q (I) ri- ífl
\ I N . ` so mao, enquanto a outra continuamonto ascrovando. 

D. f.`. ¬§ A
I O É H fl 

. ' O isto, alum dani _ ^ aparolho, torna a tarefa mais 
. r _ . . . + f 

. 
.^ dificil o pesada, oxiginoo tambom granoo soma da pacien- 

I 0 I X I cia da parto do transcritor. A boa audiçao tambom ..;¡ DO ¡.:. l~°' EP' 

'U O ¡_:. U3 
\fl 

ta a transcrição, apesar do trabalho sor rsalizado 
r . 

, Ê _ 
. . ., _

. com n auxilio do «ones espaciais para os ouvidos, quo ig 
A 

_ '
~ podem a transtorancia ca barulhos oxtcrnos ao da gravaçaq 

algumas palavras sao, geralmente, mal pronvnoíadas, cha- 
. f . . . .-. gando, mosmo, a sorom impossivois oo so identificar. Na- 

turalmente quo o transcrito: nao nocascíta possuir alto 
grau do conhocimonto sobre o assunto a ser tratado durag

3 r;
` 

D. |-lc Q! 
\'› to a entrevista, mas uma cultura principalmanto so 

bro alguns conhocimzntos para não ostar completamente a- 
. ' ' › lhoio ao assunto, 0 nocossario. 

Finalmonto, o duo, talvez, sg 
u n ó ^ z qg ¡ | › Ê' ' 
Ja da maior importancia num trawalho os transcriçao, s a
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necessidade de bons conhecimentos de ortografia a pontua; 
«C7 f.\J

2
O O 

' . , 
^ . . . Este as ecto e de extrema imoortancia ois a alavra D _ . 

H ê ralada, bem como o pensamento expresso atraves da convar~ 
| 

'U ' | 
~ I sa, geralmente nao possui pontuaçao correta e, nunca, di- 

. ~ . ',. f ~ r ferenciaçao ortmgrafica. A ma colocaçao de uma virgula,de 
' 

ú ~ . ' f. .uy um ponto ou a proprio divisão em perseraros, muitas vezes 
` 

|ono _ _ 
I _ ' Loo1T1ca, completamente, o conteudo da entrevista. Caso 

muito frequente nas entrevistas É a falta da conclusãocqm 
pleta das frases, o exigirá uma correta colocação de _'Í1 C 'D 

' A ° 
1 

' 
1 u reticenclas, sem que altere o seu conteudo. Uma trrnscri- 

N I na çao bem feita e aquilo que expressa com perfeiçao o pensg 
mento dos interlocutores e, pera isto, dependa de conheci 
mentod-Ortografia e pontuação por pr te do transcritor.

‹ 

2. FASES ou T ¬ çãoÉ É m3 H 

Uma transcrição de entrevista 

'Cl "$ |..|. 3 ".`› [H 
z ' z z ' v f. de Historia Lral exige varias Tases de trabalho. A 

tt Eo 
~ I I ra versao, que e a mais bruta, e a passagem literal de

I das rs oalavrrs o vocabulos para o _ Alguns transcri `Õ CJ "J G I-" 0 

z ' ,¬ , 1 ¢ ~ ó tores, bons datilogravos, executam este primeira versmod¿ 
1 

` ' ¢ I 'flv r\ retamente a maquina datilogrcrica ; outros o Trzem manus- 
O a' 0 Á. critamente. Nesta versao, o transcritor nao deve sa preocu 

par com a pontuação ou a ortografia corretas, mas sim em 
I U 0 ¡ ;` n ' I transferir simplesmente as palavras da Tita magnotica pa-

~ , I ra o papel. Nao se deve, tambem, oraocupar~se com a limpg 
, . . . . f . . . za oo texto, incluindo, portanto, todos os viclos oe lin-

£ guagem, frases inababadas, palavras repetidas, etc. E a 

|-lu 

LO 
Fx)

Z
O fase da transcr mais penosa e que demanda mais tempo 

de serviço.
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na Í , A segunda versao e destinada
I 

a “colocar as coisas nos seus devidos lugares", isto e, a 

(D -í [J limpeza do texto, pontuação e ortografia corretas. Est 
93'? 

' r . . . . ~ 
se, semente e possivel ainda com a aguda da audigao da 
ta gravada, concomitantemente com a leitura do texto da 

'U H ¡.|. 5' O |.:. H 1"] 

,. . 0 . fase, pois so assim se consegue dar, em formagr 
matical, o sentido de cada frase para a formaçao_correta 
do pensamento do entrevistado e do en revistador. Estava; 

Gl saofiawa ser revisada oelo entrevistado e pelo entrevista- 
kkk: 3 dor e, apos isto, faz«se a versão final, completamente 

pa e datilografada corretamente para as assinaturas e ru~ 

bricas do entrevistado e, apos, para a encadernagao doteš 
to ou arquivamento devido. 

Todo texto transcrito de entrg 
. 

. . f . . . f . vista oe Historia Ural deve possuir um resumo e um indice 
¡ _ 

V

' onomastico e de assunto. Este segunoo documento acompanha 
1.32 o texto, no seu final, enquanto que o primeiro pode ser

\ xado e publicado a parte. 

A distribuição final do te×tQ 

na folha obedece a um espaço que facilite a sua leitura , 

nao confundindo os dois interlocutores. Para tanto, costg 

L-O 
CJ 

. . r . . . ma-se distribui-lo da mesma maneira que o espa oficial 
¡.J

o 
ea ‹+ O 

, O I 1 normal, e, com margem superior de 4 cm, margens dire¿ 
ta e inferior de 2 cm e margem esquerda de 3 cm menos 4 13 
tras e 4 pontos e um traço, o que soma 9 espaços, para a

N ínclusao das iniciais da pessoa que fala, que deve se des- 

tacar do texto, que inicia na mesma linha. 
Exemplo: 

S.W.£.P.- Depois que o senhor exerceu durante tantos anos 

a profissão de professor, quais as outras ativi-



92 

dados ouo teve?
| 

. . 1 . 

\ `¡ . R.3.T.- Depois me dediquei a profissao de padeiro. Tra- 
balhei 8 ou 9 anos como padeiro.

‹ 

3. H LIUPEZR DE TEXTO 

Um texto de transcrição de eg 
. . ,. f . ~ v trevista do Historia Oral nro e, nem pretendo sor, uma o- 

. ' n o ' ~ . ¡ ~ bra litoraria, pois ele e uma simples transcrigao do uma 
conversa em tom coloquial, realizada sem a preocupação pg 
ra com as regras gramaticfis ou expressoos de palavras 13- 

"11 1-'N O O ¡_›. U) o A entrevista não Foi escrita; antocipadamonte, pg 
_¡)O |-J. ra depois sor dita, como a conferencia, mas falada , 

primeiramente, para depois ser transcrita. 

Limpeza do texto de transcri- 

LO 
6)! O 

lv I . nao Q, pois, a passagem de uma conversa para uma for-

Q c H' 0 
' Q 0 O 0 ma escrita litoraria, mas sim, a retirada de ' rminados 

f . . , É , vicios da linguagem falada e a correção oo algumas |rases, 
I I | Q ' desde que não tiro a autenticicado do dialogo despreton~ 

I` q cioso e espontaneo, nom descaracterize, psicologicamente, 
a maneira de se expressar do entrevistado. 

A limpeza, portanto, dependo 
muito da suscetibilidade do transcritor para que o texto 
~ . . . f . . . não sega deturpado e não perca as caracteristicas origi- 

_ . . . . ' ~ ~ 
. ¬ 

. . f . . nais. Entretanto, existem certos uicios da linguagem que 
devam ser varridos do texto, como a repetição constantede 

. r . . palavras, continuadamente (caracteristica de momentos do 

reflexão interna sem deixar de falap), tanto nas perguflüs 
CL [Jo flI quanto nas respostas, trases sem terminar, erros de 

ví? 
DE O e linguagem, etc. â limpeza deve ser feita somente pg
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._¡) 'Íl- ¡-.J

. 
‹+ O lo entrevistador, mosmo que não tenha a tronscriçgo, 

Í :U . pois so olo tem condiçoes do sabor o quo tirar do texto pg
N rs nao dscnractorizar a identidade do ontrovist do. 

Para exemplificar, mostrsromos 
alguns textos transcritos literalmente, som a límpoza e, 

apos, os mosmos limpos, para so tor idoia do trabalho a sê 
guir; 

“Depois quo o senhor exerceu tantos anos comopgo 
-õ *-14 Em fossor, que mais ... 0 Quo mois ... Quo pro 

sao, quo mais o senhor foz, asztividodzs quo o 

sonho: tovo?” 
l-' |.-1. 3 'U O Toxto 

“Depois do o srnhor sxsrcor tantos anos comogg 
fossor, quo mois o senhor foz? Uusis as ativi- 

dades quo tovo?" 

Uutro exemplo: 
"S.3.U.T.~ Aqui om Rio das Cavoiras, aqui, quzm participou 

ú , 
' 'V . ainda quo, parece-mo, tambem nao saiu do cosa 

CO 'T3 ) O foi o tal inoroo ostkor. Elo dove contar sl 
. .› . f guma coiso tamoom. morava porto da Igrogo, la 

om cimo. 

S.W.V.- Ainda vivo stuolmcnts? 
S.3.U.T.- Vivo ainda elo dove tor uns oitenta o poucos a- 

nos oitonta o poucos. 

S.W.V.- Vivo oindo. Putros o senhor não so lombro,Tol- 

vez? 
. 1 . . . 

ou _ . I S.3.U.T.~ Vivo. Nao. Depois parece que os volhos 3? morrg
I mam todos o sairam tooos." 

Texto limpo: 
"S.3.U.T.~ om Rio Ccvoiras, quem participou, poroce- SD 

.O
C p.
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r ~ , mo, o tambem neo salu do cosa, tal de : _bO [Jo O 6 H za 

- oardo Lcoctktr. El. dov. ` 
. zfigr L 1o á w w Q c É J UJ 

z ' ¬- u olgumc oolsc tambem. morou: port; do Igreja, le 

em cimo. 

S.U.V. - Atualmente ainda vivo? 

S.J.U.T. ~ Vive ainda. Ele dove ter uns oitenta e oucosD
‹ 

CnOSg 

U) ff! S.W.V. - Outros, o senhor näo lembra? 
_ Í S.3.U.T. ~ Neo. Parece que os velhos Jo morreram todos ou 

f N sclrom . 

Nosto dois exemplos vemos a pgs 

síbilídado do limpeza para se obter um texto mais Facil do 
o | o | y n ~ z ' z lelture, sem que hoga eoscaracterlzoçao oslcologlcc do og 

trevistado o do entrovistídor. 

Chamamos "intcrforÊncia“, numa 
I N ontrovlsto do Historla oral, todo manifestação estranha 

¡.' 
¡ . . ao olelogo travooo entre o entrevlstodor e o ontrovlsta- 

do, tanto manifestado por ambos, quanto por terceiros que 
8 N portlclpcm como ospeotodores, ouvlntos, etc., o sessao,ou 

mesmo possoes que, por motivos variados, interrompom o dg 

sonvolvímonto normal do ontrovista. 

0 
Ã O ~ O As lnterferenclos nao proclsam 

ser transcritos, salvo, se elos representarem, realmente, 
O I 

` O ' 
I

' algo do lmportanto o oontrlbu do oonteuoo que esta se F-la O 92 O 
^' ú ø ' a ¡ desenvolvendo; sao, portento, porfoltamonto rotlrovols oo 

corpo do texto do transcrição. 
~ _

I 
Os exemplos sro lnumoros. No 

‹ 
A 

z 0 ' ø Q caso das lntcrforenolos oxercldos pelos oroprlos dlolo- 

gantos, entrevistrdor Q entrevistado, uma froso ou obsog
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vagao por qualquer um dos dois em momento que interrompa 
um seguimento de pensamento, como, por exemplo, ante o É to 
vejar ou a mudança brusca do vento, expressoes como "vai 

-*b H }J1 O , ,_ I 
I

N chover hoge", ou "esta fazendo nesta sala", sao re- 

gistradas na fita, mas nada interferindo na conversa mes- 

mo que haja respostas, não devem ser transcritas, poistq; 
nam~se frases ou prlavras soltas no contexto e, se não eš 
plica melhor ao leitor o assunto que estava sendo discuti _.. M 

do, confunde-o mais. 

As interferencies feitas por 
' I ~ terceiras pessoas tambem estao enquadradas dentro deste 

tipo. São pessoas que aparecem na sala de entrevista e fg 
lam sobre qualquer coisa nao integrante no assunto da en- 

treviãta, dirigindo-se ao entrevistado (esposa, filhos,s3 
l o . z ' o n I cretrria, etc), ou mesmo ao entrevistador. Um rapido dia- 

logo entre uma dona de casa e o entrevistador; "o senhor 

aceita mais um cafezinho? Foi feito agora". “N:o, obriga- 

do, ja tomei muito cafe hoje". Uu aquele aviso da secreté 
ria de que “U senhor Silva telefonou novamente e eu disse 

que o senhor não poderia atender pois estava dando uma eg 
di H avista" - "Nao faz mal, logo mais eu falo com ele". Um 

' 
v 1 ~ 1. 

~
\ numero bastante grande de exemplos oe interrupçoes deste 

ri' 1.-Jo 'C5 O poderão ser dados, como casos corriqueiros de momen- 
. . , . f tos que nao devem ser transcritos, pois quoorariam o rit- 

_ _ ø \ 
mo da entrevista, alem de nada acrescentaram a ela. 

EP' 3 Entretanto, certos casos de 
~ 

, - . . f terrupçoes podem, perreitamcnte, serem incluidos no corpo
» 

H. 
LO z'?J

2
O . ú , . 'V o da trrnscr da entrevista de Historia Oral. Sao inter~ 

'U H |.-v. 

E3 
~ v . z rupçoes que dizem respeito ao assunto da entrevista, 

cipalmente em casos em que a esposa do entrevistado ou ou
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I tra pessoa mesmo, que acompanhou de perto toda sua vida pg 
blica e agora o acompanha no momento da entrevista. Casos 
de ddvidas do entrevistado acerca de datas, nomes, detalhes 
de momentos, quando em companhia da esposa, de familiares, 

ou de algum amigo intimo, seo fiaralmente solucionados por 
respostas mais acertadas da terceira pessoa. Àlias, peque- 
nas divergencias podem acontecer entre marido e mulher acer 
ca de detalhes de um momento da vida dele, acontecido ha 
5U anos atras. 

E inclusão destas interferen~ 

cias, no texto da transcrição, É feita da mesma maneira que 
como se fosse uma pessoa que estivesse presente, normalmeg 
te, no transcursso da entrevista, por exemploa 

`7O ¡..›. Entrevistadorz- Ú senhor se lembra da data em que " admi 
tido na companhia de eletricidade ? 

-l¬›O f-Iz Entrevistedoâ - Nao, nao me lembro. Qual mesmo a data, 

maria? 
O 0 ` Interferente: - Foi no dia 27 de março de 1927, as duas hg 

ras da tarde. Quem te deu posse foi o se- 

rã' nhor Antonio Neves, aquele casado com a 

na mj_].ÚC‹Í1 g Q Q" 
li Entretanto, caso a interteregme 

_ r r _ 1» maniteste~se, poucas vezes, e necessario uma apresentaçao 

da mesma, pelo entrevistador; 
Entrevistadorâ~ Este foi uma interferência da senhora Maria

z 

da Conceição, esposa do entrevistado. 

Quando a mesma pessoa interfg 
. v . . ~ f' f . f 

rir em varias oportunidades, neo e necessario reapresenta¬ 
' ú , n o la tantas vezes, mas, somente uma. Caso haja varios inter- 
Í . ferentes, cada um devera receber o mesmo trvtamento da aci

‹ 

me citada.
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‹ 

4. A Revisão DELU ENTRÃVISTADU 

, i _ no
| Apos a transcriçao completa oo 

texto, com sua respectiva limpeza, entrega~se o mesmo para 
o entrevistado, para revisao. 

I' 

E normal que c entrevistado eg 
|-Ia m mz o tranhe ao ver a transcr de sua fala pela primeira vez, 

duvidandomrmmoydp certas afirmações e incorregoes, mesmo
I apos haver-se feito a limpeza do texto. Neste caso, poda- 

non ' u D I se ceder copia (nunca o original) da Tita gravada ao mes- 

mo, para que ele confira a fidelidade do trabalho e faça
z 

I Q' ¡ ' O as devidas correçoes que, por ventura, segam necessarias. 

_ nv ~ . I

\ Tais correçoes serao feitas a 

parte do corpo de transcrição, bem como serao colocadas , 

v ~ . . f . . tambem, a perto deste material, pois o conteudo original, 
ou r\ n 1 | 

Í ‹ ' ó u conforme registro ea magnética, nao sera modificado, ._¡¡ |‹-l

n 
<+ ff)

O p. por mfiores erros que contenha. U que f dito, foi gra~ 
f . I . vado, e da gravação e impossivel subtrair. Portanto, sen- 

") ¡..|. CD P' 
_ ~ \ ~ 0 _ do a transcriçao " a gravacao, ela podera ser limpa, cg 

CF Q E B §-ló Q. Í-In 'ía |-Io O mo vimos no i' anterior, mas nunca ada. 

Cabe ao entrevistado, entao, 

preparar um outro texto ou parte de texto, manüscrito ou 
O ' O O I datilografado, que acomoanhara o original, com as devidas 

¡.:. D CL ¡_|. U 1") 11') O
l 
Q UJ 

~ f . de corregao de data, de nomes, acrescimos, ex- 
. ~ . , 

'V ú plicaçoes mais detalhadas, outras versoes, etc., material 

este que, apesar de naõ anular o outro, somente o enriqug
I cera. 

I' Apos tudo pronto, deve o en- 

'Ú E)
s 
LD 

|.‹. 

LO 
Q)
I
O trevistado assinar todas as , inas da transcr origi- 

nal como estando conforme com a fidelidade do material gra
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' O O Q vodo, bem como das paginas da correção, ficando, assim,tg 
da a entrevista pronta para ser indexada, resumida e O m rx. Im 

logado parf uso, imediato ou nao, dos pesquisadores.

O O
\ 

'23 
|..-I. Q) Entrega-se de todo este 

material ao entrevistado mediante do "Termo de Doaçao" e 

respectivo “Recibo de Entrevista", documentos que serão 
analisados no capitulo seguinte, cessando, a partir dai, 
qualquer compromisso imediato com o entrevistado, salvo 
quando o mesmo regulamenta a utílizanao da entrevista. 

5, A imoexnçäe E n cnTALeeAçño 

Para que a entrevista seja u~ 
ziíš 

I f _ ø , sada, entretanto, e necessario prepara-lo para mais tac 
N I mente ser manuseada, com a encadrrnaçao, a protagera, .C1 C (3 

bem como a reparação do Índico e do Resumo. 'Cl 

ø z ' 
¡ 
' Q U primeiro constara de materi 

“b ¡..z. 5 
. , ¡

` 
al a ser inserido no da entrevista, bfim comq flxaqq a 

1 Q ' c O . 

› Q \ part o segundo, ficara na primeira folha da entrevistaQ vz
0 

f . e. I 
. . . . a sera incluido em catalogo geral das entrevistas, publi- 

cado separadamente. 

U Índice tem valor por que le u-J 

"Cl C)
s 

LC]

\ va o pesquisador, diretamente, a ina em que consta o 

nome da pessoa, cidade ou assunto que procura, sem necese 

sidade de ter que ler toda a entrevista pera aäa-las. 

'Ci O ¡_z. U) U Deve, ter, separada ou 
. ‹ . f . r . _ Juntamente, indices onomrstico , toponimico e por assuntq 

em cada entrevista. 
O Resumo, por outro lado, da-
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Q 0 “' ' 4 ' O ao pesquisador uma visao rapida do conteudo da entrevista 
' I 1 com sou numero de registro, nome do entrevistado, do entrg 

'CI QM LO IP' 
. , I vistedor, local da entrevista, data, numero total de 

nas da entrevista, titulo do assunto principal tratado e 
' ' ' ' 1 A resumo propriamente dito, citanoo-se, quando Tor o caso, 

as reservas de consulta regulamentadas pelos doadores ou 

entidades. 

Exemplo de Resumo: 
1 1 . 

P.G.U2 - N.0U48 
Entrevistado: Jose Practheuser 
Entrevistodorê Gisela Wilhelm 
Local: Presidente Getulio, Santa Catarina 
Dara: setembro do 1975 

24 paginas 
Titulo; A colonização hungara em Ibirama, Santa 

Catarino 

. 0,. . . Dados biogrericos do informante. A vida 
|-Jó 3 -'-s U blz O 

, U I da Hungria no i do seculo XX, A miscigena- 
Ô' . ^ à ¡¬ gao do raças. Lembranças de infancia na curopaz 

U7 |-Io deC §.`J IU 
^:
I
O e . . . ^ politica do Hungria, A sosiadade e a 

3. C
s 
3 U3 fi .\ 0 |' n ¡ culture ra. A propaganda emigrarorio ooBrg 

. ,. '° . f . . sil. Transruroncia da familia para o Brasil. ¬ IP' 

×açÊo em Ibirama. AquisiçÊo de terras. Visita 
~ ^ . . .e do Governador a Colonia. Contatos com os inoigg 

nas. Caçadores de bugros. A primeira escola da
h colônia. A alimentação do colono. Influência do 
1-I. 

LO 
D)
2
O . . e , . europeu no Vale do Rio Itajai. Conrribu po-

r 
r . . ^ . . . . litica. Inwlucncia cultural. 'tivismo e nacio- 

. . , . . e . . nalismo. U inregralismo ne regiao. Comicios in-



› 

100 

tegralistas. Pronaganda alemã durante a Segunda

P 

íntegralistas. 

\ . N 
guerra. Envio de dinholro a Europa. Prlsoes de 

'|=B2I›u1:

� 

U F S<3 
BIBL. CENTR

�



cAPÍTuLo v 

7 W 
.-J I ' 

0 ARQUIVAMENTO, A LEGISLAÇAO E A ETICA 

1. D ARQUIVAMENTO 

U arquivomento.do ontrevista 
relacionc~se dirctemunte És possibilidades e probabilidg 
des de consulta do documento extraído otravds da técnica 
de Histdria Oral. A utilizøção, finalmente, do documonto 
como fonte historico, depende destas condiçoes de srquivâ 
mento, de tudo que diz respeito os condições de consulta, 
de problcmctica dos direitos autorais e do legislação cor 
respondente, bem como do problemas éticos e de sigilosidg 
de que envolvem a Historia Urol e que nos dediccremos nsâ 
to capitulo. 

Como em todo arquivo, os con- 

diçoes para a utilizcggo do material depositado depende 

de sua organização. Considerando que o documento de Hísté 
ria Urol É preparado antecipadamente s premeditodamontepg 
ra ser arquivado e ser utilizado para pesquisa num futuro 

indeterminado, ele, mais do que outro, deve se enquadrar 
. e . . . _ num processozcrquivistico sem o que perco a sua fmnalida-
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f f . r . de; devera, portanto, conter o maximo possivel de condiçoes 
para consulta; Tais condiçdes, em seu preparo, dizem respei 
to inicialmente ao proprio entrevistador, passando pelo 
transcritor e receindo, finalmente, na instituição que 0 

guarda a o mantem. No que diz respeito ao entrevístador,ca- 
bo e ele a prodúçao de melhores entrevistas possiveis para 
que cada uma, dentro de um universo de anelise, que É o do 

entrevistado ou memorialista, tento suturar tanto quantopqg 
sivel o assunto, para que em outro nivel, o de um grupo de 
entrevistados e, consequentemente, do conjunto de entrevig 

tas, o horizonte de saturação de conteúdo seja o mais Varig 
do, e assim sucessivamente. Do ponto de vista do transcri- 

' ^ ' I 
' 

s H 0 r\ tor, o matzr al trabalhado oevera estar em perreita Termo
¬ I-lu o c *O 

. ' . r datilogra' ^ dentro dos padroes analisados no capitulo ag 
ça
>
3 D. ÊH 

Í ffl O O ,
n terior, para Tacilitar, tambem, a consulta. Dentro co 

ri' C 3.1. «Q .PJ

2
C to da inst patrocinadora do Projeto, iostituigaogqg 

dadora da entrevist:,cabe efelavo' resumo¡ a divulgação da 
. ^ . . . e . 

f 
. 

. ~ eaistencia de material disponivel atraves ea publicacao pg 
c' n 

1 
, 

¡ ¡¢ 'U n o u ú riodica oe um Catalogo, e ers condiçoes de disponibilidade
I do material ao uso dos pesquisadores, exceto oo que esta 

sob sigilo. 

O arquivamento das fitas gra-
\ vadas obedece a outra estrutura, visto o problema da pereci 

bilidade do material, altamente delicado, bem como as cond; 
(_. 'i F) D 

É ' Q O _ I X 
1 

u ~`- Ç goes de uso que e de menor intensidade oue e scri ao. A 
O ' O 0 I Ç fita gravada somente e utilizada para conferir informaçoes 

ou para outros estudos sobre o entrevistado que não visem
‹ 

O4 unicamente a intormeçao. 
o ¡ ø ' Considerando que a fita e o 

I . _ N unico documento que comprova a transcriçao, bem como nela
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estar registrada a voz dc entrevistado, os cuidados com aprg 
~ ` 

servaçeo da mesmo são maiores. ñConse1ha~se, p is, sempreque 
r f . n. possivel, fazer uma copie de crda Tita para guerde~1a em ou- 

Q | n Q I tro local diferente do ea original. Por outro lado, e neces- 
I . lv I _ . J

\ serio nao guarda-la em local sugeicc e frequentes descargas 
f. . . ~ 

. . eletricos ou com grande variaçeo de terperotura e humidade, 
'C1 O QA: U7 [Ju _¡) Q-la O TJH 

A Al tais fenomenos poderao facilmente den a fita,des- 
gravando-a, muitos vezes, em definitivo. 

12. cemeiçõrs DE cumsuLTA 

Uuotro tipos de fichas de cata- 

logação são necessãries para enquadrar-se o entrevista deHi§ 
teria Ural dentro de oadroes que permitam condiëoes para con 
solta; 

‹- Q ' n | ¢ o. tichorio oe entrevista
I 

b. Ficherio de nomes e assuntos 
C. Resumo da entrevista

I 
Ú. Indice de nomes e assuntos 

“fã Q-Jo O IJ” .'J

s
H |_~. O U de entrevista (vide 

modelo 1) e, propriamente, o Fichário da vide da entrevista 
Nele registra-se os caracteristicas do material gravado, do 

material transcrito e outros que serao analisadas ante o mg 
dolo em anexo. E primeira linha, que É o titulo da entreviâ 
to (A) É composto do numero da mesma, de acordo com o Projg 

' 

' O O I Q O I to em andamento. O Laboratorio de Historia Leal de Univers¿ 
O. T1) D. C3 Federal de Senta Catarina dividiu os programas em endg 

mento em dois grupos: Projeto Geral (PG) e Êrojeto Especial 
V- .. ~ . f . (Pt). Ao Progeto Geral estao incluidas as entrevistas que 

nv r _ I . nao seguem necessariamente e erganizøçgo programatice de um
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modelo 1 

Richa de finfrvvistê °'--r_àf+_- ,--z;..g_z--9 
-~‹- _» _~--:.v.u-_ :_ -E .._.4.. - -_¬-...«....- -- -- zz.. ..;_..._z=.-4;.. ..z....-.-...___-...~_ L_z.._a-_.-z-z-.n_u_ç-f4._..z...§.-.n_znzn...zzzz._zøa 

. z « z 

A. ENTREVISTA P.__,__ - N. 

B . ENTREVI ST ‹'~\DU: _______ _______________ _ _ _ _ __ __ ______ _ _ _ ___ 

‹ .__zz ,F _ .__ á,¬,_.f E ..._ ,_,_-.._......-V_. Eh- _ -V-._.-. .,- _. 4__..___.V- ._. ,_ ....-_.,__. 
|..z.....‹.....›..z . _., z_,. ~ . _. . - - 

c. ENTREv1sTADDRz________________ __ _____________ 
- .._.__z_.__^- __ ._.._, _., .__.-__... ___,__, . -_.._‹;.-.:..._,,_ ,____.__..._._ .__ _ ._ ._¬.¬,.___- 

D, LUCÍ-\l-2 ___ _ ___..- _ ______ -.,____. _ _ __ -___ _ _ _ 

E. DATAz________/ “______/________/ 
F. TRANscR1mDRz________ _ _______________________

‹ - -_-__.u-~-r _ -~ -- - - _: -~- .z,-- -':~ -..»...._....- ~ ~-- ._,=...¡. z, - ._-.....›__¡z...J_.‹...z.4...¢f_-.4...z__.z..z¢..v`_¿..4 

D, FDLHDS DE TRANscR1ÇñDz ___ 
H. NUEERD DE F1Tnsz ___ _ **_**d 
1. HDRAS DE eRAvAçñDz _____ _ __” 
3, íND1cEz sim Q____ ____ flëo 

_ E _____ __ 
K. TERED DE Dunçñuz sim_____ não 

_ _ ___ 
L. DEsfD1§õEsz Sim___ __ não 
Efi a ~ ~‹-E-z-¬ - -_ - - _-... _ _ _. ,__ , .f._.___.__,___._.,,_,;___ .__, .. . _ -. ._ _..- _ _. ._V-_... _ __. 

ma=z.z_L~@› n-.az.¢z=ú 

' ._-_¡..,-.._-. _._...,, .._..z-_.__ _.- , E.. E ..._-.,_,:__-. - _- ._._... _, _. -___ _. .. _ __,_,_._- _. -.,. .. ._ _, _-, , Q” 
m, DIREITDS Aurcafllsz sim _ __ não 

_ _ _ __ __ 
N, cñplnsz 
D. cDmsuLTAsz 

.z_g._z 

LELLQ LíL%§ 

DOÍTIEZ 

¡.=¿~~- -_ - -__. -_ _- z - _. ~ -- -z - _._.¿._¢...z zzfz- 

~-- ›_z.z.,,--~- - ~› › ~zzz _-'-~--.-_..z- z~¬›~- - »4..»_w 

._ _ ,..__- .__,__1 _- _, _ ..._ -. _ _ .- __ ,. ,, ,. ,. ¡ -.._.._ -.- . ..._ ›z¿‹z..... 

__-. _ _Y.,.- -.._ _. ...,_.V, -_, - _, _ _.- - - , ___* _ -...__, ,__ LL 4 u_¡,___.._..__..-_, -›--...--,,_-_.._-- -_-.-..,.-_- EV.. .. \_._¿_¡,.,, 

P. DDsERvAçõEsz __¿___~,_____ __ ___________ ______ 
`.,¿..,›_.__z_.-.- .-..,,.,-:._... ,_, .- -.- _. -.z, 4 . _, ._ .. _ _ .- E ,.'__ _-- _...,-_.. ._ - .-V. __.- ,_ _ ._, 

-,...., ,..,-._, , zu, __._.› -z.. -.- _. 1 _. _- ,.,_ _ -.-. __- ..._ _. ,_ -z.._.- :_., -._ -.__. 3 _ ¿¿¿,__ mgg. 

...›~ - ---------~ ~'~¬-- ^^ -- - °*~¬- --¬-e~ à›.¢›_=z› _.-f _; - V- .4z..›..n=...-‹»_.n..-.a=zz›...z,..._.qz..g.«-_r__.,_._».4'_. 

.z›_.f _..._ - -.._J__-_- -.._ ..¬...___ -¬-_.~ -¬-.- .._. .z-__, _--. - -._._..- __.. ,.v,__- - W- , ___.¬
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determinado assunto. No Projeto Especial (PE) incluíram-se 
I O os grupos de entrevistas especificas de determinados assun- 

' O ' O _› U 0 I I , tos, como a Historia Municipal de Santa Catarina e a Histo- 
ria da Colonização Catarinense. Ao primeiro, numerou-se U1 
e ao segundo D2, dentro de cada Projeto, por exemplo P.E.02 

1.1. :I ¡-1. O O 1 ' O Nacontinuaçao da linha e apos o item, tendo-se iado com 
I au I _ a letra N (numero), apoe-se o numero geral da entrevistacfig 

. . ‹ 4 

tro do acervo do Laboratorio. Exemplos P.E.U2 - N.UU67, que 
à ‹ , Q quer dizer ser a 679 entrevista do Laboratorio, correspon- 

dendo ao segundo Programa Especial (P.E.U2). 

A seguir, entra o nome de en- 

trevistado (B), do entrevistador (C) e de local da entreviâ 
ta (D) compreendendo a cidade e o Estado, a data da realizg 
çao da entrevista (E) e o nome do transcritor (F). 

_ muy 
r . . _ As caracteristicas materiais 

. ~ . . f da entrevista gravada sao transcritas c partir do item G,ca 
_ I' O O V , O caracterizadas pelo numeredë'paginas da transcrição, o numg 

ro de fitas utilizadas para a gravação (H) e o tempo gasto 

pela entrevista, em horas (I). Algumas entrevistas aindanao 
. 1 . ~ .

~ possuindo indice completo, estao registradas na letra J,bem 
como o documento de doaçao da entrevista, na letra K. Se eg 
ta doação tiver restrições, esta marcada pela letra L. A lg 
tra M diz respeito a qualquer tipo de problema de Direitos 
Autorais, e a letra N, o nfimere de cepias da transcrição em 
disponibilidade. Finalmente, registrou-se tambem nesta fi- 
cha as consultas (U) a entrevista, bem como, em observaçaq 

è 
I Q 0 ` referencias a outro tipo de documento existente em anexo a 

x n N 
ø ' ø

. 

trahscrição, como fotografias, copias de documentos, etc. 

¡..:. 1-' EH Tal ficha oferece a possib 
› . . ~ f . dade de, numa rapida visao, conhecer-se as caracteristicas



106 

O 0 0 Q I ' materiais e não materiais da entrevista, como tambem 0 con- 

trole das consultas. 

U fichario geral de nomes e as 
suntos, separados, oferece aos pesquisadores tambem a possi 
bilidade de localizar todas as entrevistas, com as respecti 
vas paginas, que constam a citação do nome da mesma pessoa

‹ 

e do mesmo assunto. 

Exemplo: 

RAMOS, Nereu 
. ú . 1 

pqGgD2 _' "' pgõz, 
pQEgU1 "' _ pi]-3, 

D.G.o3 - N.ooõ9 ~ 9.27 

_-»~.,.-..¬§..~ f .-..__.__. ~ ~' ....- .-.._..__.-› .-,..__-._.__....‹._. _.__.._...> __._z_ 

' Isto significa que o nome de 

Nereu Ramos, no caso citado como exemplo, encontra~se em 

três entrzvistasz P.s.o2 - N.oo53 ; P.E.o1 - N.õaõz e P.G. 

03 - N.UU69, nas paginas 62 e 73 na primeira, 13 e 15 na sg 

gunda e 27 na ultima. 
C ' 0 O fichario de assuntos obedece 

. r . . ~ . . . 1 . aos mesmos principios de organizaçao, diferindo do fichario 
e . . I . de nomes pela caracteristica mais vasta do assunto que e c¿ 

. ú ~ ' 0 Q tado especificamente nao em somente uma pagina da transcri- 
ção, mas em varias, em sequencia ou não. 

Exemplo: 

cuiomizàçño ALEmÃ 
P,G,U2 - N¿DO43 - p.l3 a 17 
P.E.U4 - N.OU7U - p.7 e 8, 22 a 25 

_. -_ _,. ._ ._ ,..,..:_._...¿__-.__._.__.¬.__.. __...-.*. ,zz.-¬_.-..-.._i__._._._.__.. z z ___,,,;_..z.¡=,,¡í..,, 

significando que o assunto "Colonização Alemã" encontra-se 
' O 0 Q D nas paginas 13 a 17 na primeira entrevista citada e na se-
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1 

gunda, nas paginas 7 e B, e entre as paginas 22 a 25.
I Cremos ser dispensavel um deseg 

volvimento mais profundo da importancia destas fichas, citag 
n 0 ~ r~ 

` 0 ' do-se apenas a Tacilidade que orerece a pesquisa atraves da 

redução do tempo que se teria em ler cada entrevista paraprg 
curar o assunto desejado. 

u I O O Resumo da Entrevista 3a foi 
. ! . ' . analisado no capitulo anterior e, cremos, nao ha necessida- 

. f . de de se voltar ao assunto. Da mesma maneira os indices de
1 

nomes e assuntos. 

3. US DIREITOS AUTURAIS E A LEGISLAÇÃO 

A legislação brasileira e fra- 
Qíl no que diz respeito aos Direitos Autorais, principalmeg 
ie a respeito do assunto "gravação magnética". A Lei que rg 
gulamenta o tema tem o ndmero 5.988 e data de dezembro de 

1973. No primeiro titulo, artigo 49, que se refere as dispg
~ 

síçoes preliminares, define “fonograma" como a fixaçao song 

ra, em suporte material. Entretanto, no titulo IV denomina- 

do Da Utilização de Obras Intelectuais, que rege a obra de 

arte plastica, a obra fotografica, obra cinematográfica, o- 
I I ' I I I bras publicadas em diarios e periodicos e obras pertencen- 

tes ao dominio publico, tem seu capitulo V, artigo 83 - da 

utilização do Fonograma -, completamente vetado. 
_ N O Outras consideraçoes, porem, 

podem ser tiradas de tal legislação, principalmente no que 
concerne a autoria. Realmente, o grande problema das entrg 

I \ vistas gravadas e quanto a autoria do Fonograma. Pertence 
\ IO 

ao entrevistado, ao entrevistador ou a Instituiçao Guarda-
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dora ? 

I-'°\ U) CD U) A maioriados pa latino-amg 
ricanos considera autor o entrevistador. Tal posiçao tambem 
tomou os Estados Unidos da America do Norte. a este respei- 

to, É interessante citar o caso juridico aberto pela senho- 

ra mary Hemingway, viuva do celebre escritor. A. E. Hotch- 

ner publicou, em 1966, a obra "Papa Hemingway, a personal 
memoir", em consequência de uma serie de entrevistas grava- 

das que o autor de "D velho e o mar" havia lhe cedido cons- 
cientemente. Apos a morte do marido, a Sra. Hemingway soli- 
citou, por via juridica, a interrupção das vendas e das edi 
goes da obra de Hotchner, pois a considerava, como entreviâ 
ta gravada, prüpriedade intelectual de seu marido, da mes- 

ma maneira que suas cartas particulares. Em 12 de dezembro 
de 1968, o Tribunal de Apelação do Estado de Nova York não 
somente rejeitou a solicitação de mary Hemingway no sentido 
da cassação da venda do livro, como não considerou material 
confidencial a entrevista, mesmo que relatasse assuntos pa; 

|"'“\ 

E3 
O u 0 à u ` O ticulares que poderiam constituir uma invasão a sua vida 

tima, segundo mary. Devemos considerar, entretanto, que a 

entrevista concedida por Hemingway foi intencional e impli- 
U I' 

U 1 ~ z à citamente previa sua publicacao imediata (1). 

Na legislação brasileira pare- 
ce não haver caso semelhante, mas a fraqueza da Lei e per- 

feitamente observada em seu capitulo II, do titulo do mesmo 

numero, artigo 13, que dizâ"considera-se autor da obra inte 

lectual, não havendo prova em contrario, aquele que, por u- 

as-das-ñeèešèèedes 
l. Citado por James W. WILKIE in Alternative Views in Histg 

rys Historical Statistics and Oral History, im Reseag 
ch in Mexican History. p.55
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ma das modalidades de identificação referidas no artigo antg 
. I rior ... (usando de seu nome civil, completo ou abreviadoate 

por suas iniciais, de pseudônimo ou de qualquer sinal conveg 
cional)..., tiver, em conformidade com o uso, indicada ou a- 

nunciada essa qualidade na sua utilização". Em outras pala- 
_ _ _

I vras, o autor de qualquer obra intelectual o e desde que as- 
_ _ _ 1 I sim o afirme e deixara de se-lo quando For provado o contra- 
O O q ` O rio, simplesmente, o que nada define em relaçao a entrevista. 

` I Em relaçao a co-autoria, a lei 
` ' O I refere-se a obra cinematografica e desenhos animados, someg 

te. 

O problema não existiria se a 

legislação desse efetivo direito de autor ao entrevistador 
ou a Instituição patrocinadora ou guardadora da entrevista. 
Entretanto, mesmo que seja do entrevistado, o direito de ag 
teria da entrevista, o capitulo Ill, do Titulo III, que diz 

respeito aos direitos patrimoniais do autor e de sua dura- 

ção, em seu artigo 29 diz que "cabe ao autor 0 direito de 

utilizar, fruir e dispor de obra literaria, artistica ou cí- 
r . _ . . ~ _ ~ entifica, bem como o de autorizar sua utilizaçao ou fruiçao 

por terceiros, no todo ou em parte". 

Conclui-se, entao, que a legiâ 

lação brasileira de Direitos Autorais nao diz quem É o autor 

da entrevista gravada, mas ensina o meio de não o ser: trans 
ferindo este direito, mesmo não o possuindo, a outrem, lhe 

assegurando a posse. 

Entretanto, apesar de aparentg 
mente resolvido este problema, o da autoria e ou sua consg 
quente transferencia, outros problemas legais devem ser ci-
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tados a respeito das entrevistas, cujo entrevistador deve 

ter ciencia e, entre os quais, Cifemüsâ DOT @×UmP10› 0 da, 

difamação e o da violação da vide prñvada do entrevistado. 

L entrevistado podera nao mais 

ser o autor da entrevista, mas continuara sendo o autor da 

citaçgo ou informaçao difamatoria. Toda informaçao e×trai~ 

da das entrevistas de Historia Ural deve ser citada junta~ 

monte com o autor. Portanto, se o infermanta nao tem pro- 

vas para citar certas informaçoes, devemos fa2Ê+l0 U0! GUG 

tal pOdn_f -a voltar contra ele proprio e, como lembraBaum 
"a fim de cuidar dos interesses do entrevistado, deve~se Q 
conselha-lo a respeito dos acordos de uso da entrevista. O 

entrevistador devera evitar que o entrevistado diga algo 
\ Q › O , que possa ser usaoo contre ele e, assim, prejudica-lo. Ne- 

nhum Programa de Histdria Ural se beneficiará se a reputa- 
ví? Ç;
2
D de um entrevistado for prejudicada atraves de algo que 

ele tenha citado durante e entrevista" (2). 
\ N No Que diz respeito a violaçao 

da vida privada do entrevistado, este tem, definitavente,e 
so ele, o direito de permitir ou nao a utilização de suas 

Í _ I Iv memorias, atraves do Termo de Doaçao. 

4. US CONTRATOS DE DOAÇÃO 

Em funçao da fragilidade da lg 
gislagao dos Direitos Autorais no que diz respeito a grava 
f-O 

DZ O em suporte material, elaboramos tres tipos de Termos 

2. Willa K. BAUH. Oral History for the Local Historical Sg 
ciety. op. cit. p.45
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de Doação padronizados (vide modelos 2, 3 e 4), os quais tg 
mos utilizado, dependendo do caso, e funcionando perfeita- 

. ! . _ , . mente e com validade Juridica. Lntretanto, dependendo de sà 
tuaçoes particulares e interesses de qualquer das partes , 

pode ser perfeitamente modificado. 
z › ` ~ 

g 

U primeiro refere-se a doaçao 
Completa da entrevista, sem restrigães, totais ou parciais, 
de uso. U segundo refere-se a restriçoes parciais para o 

~ . ' c caso em que o entrevistado sela determinadas paginas, someg 
Ú n n ' Q te, da entrevista. Neste caso, a fita ou fitas magneticas 

utilizadas na gravação serao tambem seladas, sd que comple- 
. v . f . temente, pois e impossivel destacar-se determinados trechos 

da fita. Finalmente, o Último modelo de termo de doação ser 
ve para o fechamento ou selamento total da entrevista, por 

u ¡
I determinado tempo. Este tempo de selamento pooera ser marcg 

Ú0 perfeitamente por qualquer data, segundo 0 entrevistado, 
ou por qualquer acontecimento, como sua morte. 

Em troca damos ao entrevista I zm 

do um recibo de entrevista, como o do modelo 5.
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modelo 2 

----_, ..._~‹-A¬z..._~_._._- ~~ ~ -› A ~ «z--› ~~¬›»-«-¬---¬-_ -----_ ---›¬› -A-z -_-5* -~-«1-›f-‹i=z¢zfi..=¡ 

TERme DE Dencñe 
' I Pelo presente documento, cedo ao Laborato- 

rio de Historia Oral do Curso de Pos-Graduação 
em Historia da Universidade Federal de Santa Cê 
tarina todos os direitos de uso e divulgaçaocme 
me corresponderem, do conteudo das gravaçoes em 
fita magnética e transcrição literal da mesmaen 
documento anexo e por mim conforme e rubricadas 
todas as paginas, da entrevista realizada por 
mim: ~_,«--r»wa,¬a,_-,.«««-W-~«a»---»-w_-.~_~-~« 
com 0 Sr- ,aaiar,_-,,,a,a.¬r,_,r_r~_ir,z_rr-r-_- 
em data de de am W de 19 g, na cídadede 
__.__-._-,__..__-r_-,_...__-.,,.____ ___,_,,-r; -_..-._..- ._.._.._.»_..,-V- ___.,_____: Com' 
pasto O material da 

4 ( ) fitas 9 9 _ ...ag .,~,_.ñ.='.z;.,›› 
( ) marca mx V de 

minutos cada, e transcrição de g g g _ 

( ) paginas. 

Declaro também que, pela natureza do trabg 
lho apresentado, o conteudo das gravaçoes pode 
ser consultado sem restriçoes por pessoas qualip 
fícadas e devidamente acreditadas, a partir de§_ 
ta data. 

Uutrossím, dou autorização ao proprio Labg 
ratorio para reproduzir de qualquer forma o cog 
teddo das gravaçoes, sem alterar sua essencia , 

e com finalidade de que as reproduções que se 
lD!m 0 ' O fetuarem sejam usadas no Programa de Historia 

ral da Universidade a que se fez referencia. 

_,___, __ ¬,¿,,____,,,,9 ___.,-_-.-.,...-._-..,_,. de de 1-9.a..,_,. 

_' _-____,..._ _. .._._-, .-_..._._¬:. ._¬_. _., -...f.-z.._._._ ..«.. 3...- ,«-. _. .-.._._. f... 

entrevistado e doador 

a51ÉE¶ÉšEaEóf"Ti”“'”"`fmw'”` * 

~› --- ¬--- ---›~~-Q ~¬,-v» -,- '~--==z¬› =o-- ~f--Q.--1:-= 

ÊëšÊ1mífiífi§*""”f“W""m'm“m'“`**
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modelo 3 

-~- -- ---~-› - ~--é-.›_......›z=.z__zzzz -- - -- .-_z_›- ›-- - -›~- '‹~f- _._._z.›.- -- .L .‹...z....›_.z-__.._z=_.n.._\.-..z_z=-_..4,..z._z 

T¡;:Rmo DE _p_oAg§_g 
Pelo presente documento, cedo ao Laborato- 

rio de Historia Oral do Curso de Pos-Graduação 
em Historia da Universidade Federal de Santa Qa 
tarina todos os direitos de uso e divulgagaoque 
me corresponderem, do conteudo das Qravaçães em 
fita magnética e transcrição literal da mesmaem 
documento anexo e por mim conforme e rubricadas 
todas as paginas, da entrevista realizada por 
mim a ___--. __ _z-.._. _.,. ._-,-... _ ,___ ?,,._-_.l._l__.. _.- -,._. ___.,._m _ .,, __, __ ., 

GOW O 5I- _W,_"r-irirrl-,,-¬¢,,-iii,r-,W--l_lm 
em data de _, de _`_ de 19 , na cidadede 
_-_.im,_iWi-i_r,¢@_mi_; i__l---,,-_ml____-__,u; 502 
posto, o material, de m”_»t*Wf ¡¿a( ) fitas 

marca de 
g 

( ) ...___ _.. _.. _._..' _' .,.¬__. __..- _ _.. ..._ _- _ ,..,._._ __...._ __- 2:, 

minutos cada, e transcrição de _ü“u$*&$¿ __ ~¿_
I 

( ) paginas. 

Declaro tambem que, pela natureza do trabg 
lho, o conteudo das grevaçoes pode ser consultg 
do em parte por pessoas qualificadas e devidamy 
te acreditadas a partir desta data, excetuando- 
se as paginas hu V mg H m ›_g M_¬ da transcri- - - _. _. ¬_ ..,_- _... ,,¿....- ..,-.-›__ - __- 

LO |.ú. 

QQ 
|.J. I-' O 

N ao I çao que se manterao lacradas e sob ate
I 

_.,___s__.r_-._W_.p__p.,,-_-p,__,,_,, epvs O quê-11.¿ podem 
ser usadas, reproduzidas e divulgadas. 

___--_.._.-«-.--_=-l_1-_f-._› l____.._.- _.-___ ÚE ...__«.¡-,paz Úf-”~ 19__._=_ 

'¢fz¬“›z“f'zz'v'í"é;;ú¿¬"à*ó" ef z‹ié'ài¿í5; 
M" 

únt13éviís°w.ó@r` 
'W M 'N 

testemunhal a Z A N 

testemunha 
iv ii M dl k v
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modelo 4 

_.._.._.-_._._..~__ ,...._, .-.__ . ._¬_.. =..¬.,._ _.. _. ._ ,__- ......_..__.. _`_,;.... _-.- ..._ _.-. _..- .__ . _ - - - ._,,___.¬...-... ..._,__ . ._.¬ 

TERme DE QQAQÃD 
Pelo presente documento, cedo ao Laboratd- 

rio de Historia Oral do Curso de Pes-Graduação 
em Histdria da Universidade Federal de Santa CQ 
tarina todos os direitos de uso e divulgação que 
me corresponderem, do conteudo das gravações em 
fita magnética e transcrição literal da mesmaem 
documento anexo e por mim conforme e rubricadas 
todas as paginas, da entrevista realizada. por 
mim 9 _, ., -..___ ---.._......--_._......_.-.,-._.-..___ ,... ._--._. _ , _ -.- -..._.._..._.__- -. _ __...-.-..-._ 

com 0 Sr . _ ,-___._,l.-....--.-..-. , _ 

em data de M _ 
de __ de 19 _ ,na cidade de 

_.__.-._.-.,__,_,;___.._..,-- _.,-.. Í mal; _.-_.._..___-____... _ ___.-- .¬. 3 com 
posto, o material, de g .V ( () fitas 
marca de &Bm“_m¿w“a”“mww ( ) 

minutos cada, e,transcriç5o de “um ga* gh gw 
( ) paginas. 

Declaro tambem que, fica o Laboratorio em 
questao com liberdade de somente fazer qualquer 
reprodução do material gravado ou transcrito e 
sob sua inteira responsabilidade, bem como per- 
mitir sua consulta em parte ou no total dos do- 
cumuntos, a partir da ¡

I 
.._- __._..._ ___¬.-.._ ...__ K- _. ... _........_ _._...,,_._,z_¬-. _. _ - _, 

. ,
' sendo que ate esta data o material se mantera_ 

lacrado e sob sigilo, segundo a minha vontade. 

-_..__._-..-,_. --__- _ W, .--___,___-_.-¬ de _,- __.,_.._. de l9k___,_;____ 

éEtÊEUÍšíäšÊÍ§ÊñëBEY”*"""`”“" 

eñÊÊÊDÉšÉššÊF“"*“W""“““`”*M”' 

ÊEÊÊEEÚ5H5""“”“'““"`*”`”"`“"”` 

Ê§šf§fiUHHš"`:“"*”W`" "“'~”°m*`*`
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Modelo 5 

UNÍVERSÍDHDE FEDERÂL DE SANTA CHTHRINA 
ÚEDHRTAÊENTÚ DE HISTÓRIA 
Curso de Pos-Graduacao em Histdria 
Labaratériz da Histšria oral 

5§§lBQ.Q§.§NIB§Ml§Ifi 
(flH 0 

.' R 0 c e b 1 0' 0 __, l, ,,___ia_a, ,y__a___,- _,_e_a__a_,o- ,_ ,_ ._l-_.- 
entrevistado em data de _gg“ de de 19 
sn 010 Sr . __- __i___i,____,_ _,_,__,_l__a___, r_<_,l__o_a__,,_ __-_, _ -_ -a ii.- 

ø ' I 
( ) fitas magnoticas de marca 
com duração de N H minutos cada, bem como a 
transcrição datilografada em original constante 
de 

A ( ) paginas conforme com o original 
gravado e rubricadas pelo entrevistado, materid. 
que passara a tazer parte do acervo do Laboraté 
rio de Historia Ural do Curso de Pds-Graduação 
em Historia da Universidade Federal de Santa QQ 
tarina. 

Declaro que, segundo vontade do entrevista 
do e do acordo com o Termo de Doação assinado 
pelo mesmo e datado de_:amm de “num de 19 ma“_ 

z 
, 

l n e registrado neste Laboratorio sob o ng 
todo o material doado sera de uso e divulgação 
do Laboratdrio, ficando respeitadas as restri- 
çoes totais ou parciais expressas naquele docu- 
mento. 

Florianópolis, 
_ 

de W _A do 19 

-_ ....._.__.._..-_ __"- -.., ..__,.._..-_,_.-..._.. .-..-...¬..._ za, _.. ._ . _. ._ _›,._.V...., z__.. -, .._.-..:- ;..__._. 

Coordenador,do Laboratdrio 
de Historia Oral
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5. A ÉTICA Em HISTÓRIA URAL 

Segundo William W. Moss, o ea 
trevistador"forma uma relaçao moral com o entrevistado,uma 

53! O 
ou I IU relaçao que e semelhante, mas nao tem a proteç legal, das 

~ .-_, 1 _ 
V _ das rçmagggs entre o medico ou o advogado e seu cliente" 

~ ' . . . e . (3 ). Esta relaçao moral este no comermmisso implicito eg 
tre ambos, em que o entrevistado concorda em ser francoem 
suas respostas e o entrevistador concorda, por seu lado , 

em não publicar suas declaraçees contra seus desejos. Es~ 
. . f . , . . . te compromisso implicito, oo ponto de vista Ético, É mais 

H. 5 'CI C) rtante do que o documento de doação entregue pelo en- 
trevistado, e do documento de recibo do material no qual 
existe o aceite das regras, documentos estes que tornam o 

. f . compromisso explicito. 

Afora a parte legal que torna 
esta gxplicidade num documento perfeitamente valido, onao 
cumprimento do comprúmisso implícito arrasta a entrevista 

~ ' ~ ' - z ‹ o de Historia Oral para o descredito, destruindo profissio- 
' c I O u

' 

nalmente o proprio historiador~entrevistador. Justamente 
9' ' 

. 
. . . f . ai esta a diferença entre a entrevista jornalistica e a 

o I ' 0 Q entrevista de Historia Oral: na segunda, e entrevistado, 
' I Q I I como autor ras memorias, controla a utilização do material 

al por ele fornecido pelo tempo que desejar, enquanto que 
na primeira, a jornalistica, cujo objetivo É a publicação 
imediata, o entrevistado não controla o uso de suas declâ 
raçoes e desiste totalmente deste controle, ímplicitamen- 

=.4z_.zi=-_.. :_-_‹n 
. . . . ‹ 

B. fiilliam W. MOSS. Oral History Program manual. p.
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A I 
te, a partir do momento que passa a fornece-las. Em Histg 
ria Oral, o objetivo e preservar as informaç50S CDnÍiÚflS 

I N . na entrevista, para a pesquisa historica, e nao a publicg 
geo imediata. Isto pode trazer problemas com o compromis- 
so do historiador em divulgar ou fazer chegar ao publico 

¡-›. 3 ¡-w. ID especializado ou nao, as formaçoes que sejam de real 
teresse cientifico. A ideia de que as informaçoes devem 
ser publicadas vem, no caso, entrar em conflito de que ha 
informaçoes sigilosas ou temporariamente sigilosas que dg 
vem ser respeitadas, mesmo quando não são protegidas por 

|-Jo 

LO 
zí.¬

2 
ff.) (D lei. A obrigagao do historiador e das institu que 

ó ¡ . z . _
^ patrocinam ou guardam as entrevistas, em tais circunstan~ 

, I N \ N _ . cias, e em relaçao e proteçco dos interesses do entrevis-
\ tado, fornecedor das informaçoes, em primeiro lugar, e a 

sociedade, neste caso, em segundo. 

Ú principal compromisso do his 
. ' I toriador e com a verdcde. Entretanto, vera que, em cada en 

trevista, principalmente as realizadas com pessoas de grg 
D. i-ló 'iu fi, H 'D pos ntos, opostos ou contrarios ao mesmo assunto, a 

verdade esta em cada uma delas; que a verdade historica e, 
pois, relativa. Para preservar esta relatividade da verdg 
de historica do ponto de vista da fonte fornecedora das ig 
formaçães, o historiador tem o grande compromisso etica de 
conservar~se o mais imparcial possivel durante as entrevig 

tas. Esta imparcialidade devera ser no sentido de que a 

condução da entrevista, atraves de perguntas ou sugestoes 
de perguntas, não demonstrem qualquer tipo de tendencia 

|-ln D. '-3
\ 

|-lu TB U) parcial de sues para não influenciar as respostas 
do informante. 

O ' O Finalmente, o outro ponto et¿
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FORMAS DE UTILIZAÇAO 

1. INTRUDUÇÃU 

I O n' u ' l A utilizaçao da Historia Oral 
Í I . N _ e ampla a rferece multiplos aspectos que poderao facilmen- 

. . . f . . ,r te encontrar utilidade nas varias areas da pesquisa cienti
z

À fica das ciencias humanas. 

_ 
Além da estudos as HiSà6rias¿ 

cial abrangendo seus inumeros aspectos como o religioso, o 

mígratorio, o familiar e suas transformações, a politica , 

etc., a Historia Oral oferece considerável amplidao a to- 

das as areas que impliquem nas modificaçoes da Historiadas 
CL En "11 Y-“SO }-Ia I-' 

'z o ' Ideias, tao de ser desenvolvida atraves dos docu - 
I 0 O O ' Q ' ' Q mentos tradicionais. A Historia Oral, se e memoria gravada, 

|-lo D. 
'-'S

\ 
1-lo FJ U) 

ø_:_ ~ 
a ideia em mutaçao e em choque.

I Neste capítulo, entretan'l'.O,rDS 

limítaremos a analisar dois pontos que achamos importante,

c à [Jo \-' |-Jo N to mas que, de maneira alguma, saturarao o assunto: a 
^' . * . . f . . . ^' ' . cao didatica da Historia Oral e a utilizaçao desta tecnica 

. ~ r . . como meio de preservagao do pensamento artistico. São dois
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temas bem distantes entre si e, por isto, os escolhemospg 
_ . . ~ . f . v . fia mostrar a vasta gama de utilizaçao cientifica e tecnica 

2. A urrrrzâgño DIDÁTICA DA HISTÓRIA ORAL 

Eugenia Meyer considera que a 

Historia Ural pode ser desenvolvida por uma serie de pes- 

soas de formaçao não historiografica, entre as quais ela 
menciona estudantes e jornalistas. Entretanto, a propria 
pesquisadora mexicana citando merton e Kendall, diz que a 

tecnica consiste em entrevista focalizada que necessitade 
"experiencia e habilidade por parte de quem realiza a en- 

trevista"(l), baseando-se numa preparação previa de sorte 
que neo envolva questoes conhecidas ou transcendentes. Em 
outras palavras, o entrevistador deve conhecer perfeita- 
mente bem o assunto principal sobre o qual vai entrevis- 

:S 
' 

| O 0 O ' O U tar, conhecer atraves oe uma leitura bibliografica sufi 
ente para poder extrair aquilo que ainda não foi publica- 
do e divulgado. Dra, a partir do momento que qualquer en- 
trevistador estudante ou entrevistedor áornalista possuir 
suficiente bagagem literaria sobre o assunto , que lhe de 

condições de não repetir o ja divulgado, ele deixa de ser 

simplesmente um estudante ou jornalista, para tornar-seLm 
"expert" no assunto e transforma-se num historiador efeti 
VO. 

Realmente-temos medo de intrg 
duzir não historiadores profissionais no campo da ehtrefiš

I 
- 1-- _ . . 

_.‹.._........._..,....l....z_z.l.__.......\ _. 

1. Eugenia mrvre a Alicia 0. de eoNF1L. La Hisraria oral; 
Origem, metodologia, Desenvolvimento y Perspectivas 
Úpo Cita pl 

' 
, 
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ta de Historia Oral. Depois de termos levantado as condigmm 
f . . . . . basicas para a realização da entrevista, depois de, proposi 

. f . tadamente, termos salientado os problemas Juridicos advin- 

dos de uma divulgação de entrevista mal feita (nos quais as 
bem realizadas poderão igualmente estarem sujeitas), e de-

I pois de levantarmos, mesmo que rapidamente, os problemas g 
ticos que unem entrevístadores e entrevistados, achamos tg 

1 . . . e meraria a realização de entrevistas por estudantes de ni- 
' I ' 0 ' o ' o z ' u ‹ veis primario e secundario, como pratica didatica a ser ut¿ 

lizada corriqueiramente. ' 

I I-loM O I ' I Se limitarmos a tecnica de 
v O O u 'V toria Ural como somente uma inocente uma inocente extraçao 

. Í . . de informaçoes atraves de entrevista sem a necessidade do 
devido preparo, entao poderemos admitir a entrevista prepg 
rada e realizada por estudantes. George Browne cita algu- 

mas experiencias realizadas nos Estados Unidos com traba- 
Q I ^. O I lhos sobre elementos de imigragao de diferentes grupos et- 

'
. 

nicos de Nova York, realizados por alunos (2). Na verdade; 
. f . . tal tipo de exercicio desperta grande interesse pelo passa 

do entre as crianças, mas ficamos a duvidar se tais docu- 
f . . . . . 1 . mentos extraidos carregam o objetivo primeiro da Historia 

Oral de se transformar em fontes historicas de valor cien- 
r . . . . v tifico, ou servem apenas para despertar curiosidade histo- 

rica entre os alunos substituindo outras tecnicas e prece 9 :- 

1 I ' O O O dimentos didaticos perfeitamente eficazes para tal. 
r ~ . Achamos preferivel neo reali-

I zar uma entrevista que ira se transformar em uma ma fonte 

' ' 

2. George Q. BRUWNE-Q walter-F. Piazza. A Documentação em 
Historia Oral. op. cít. D. 950
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O ' I U O 
_ O historica, irreal e deturpada, do que a realizar simplesmgp 

te para impedir que ela se acabe em definitivo com a morte 
O I do rmantez E preferível que, no futuro, nao se tenha 

I I noção historica noção historico deste nosso presente ou do 

|-I

ú 3 *bO 

_ l nosso passado recente, informaçao atraves do documento de 
Historia Oral mal elaborado, do que tezlo deturpado. 

Vemos, pois, a utilização Q Po a IQ 
~. 

tica em nivel inferior ao da pos-graduação, com reservas, 

principalmente dentro da estrutura educacional brasileira 
e com os resultados pedagogicas perfeitamente observaveis 
no presente, na qual, por motivos os mais variados e per- 

feitamente discutiveis pelos especialistas, tende rapida- 
\ ~ _ mente a uma questao de qualidade. 

Não conhecemos o nivel dos alu 
. f . . . nos dos demais paises latino-americanos, mas pela experi- 

A O I ' O I Q encia que temos tido apos quase 20 anos direta e indireta- 
' I o mente com o estudante secundario, cremos poder afirmar que 

o mesmo tem poucas qualidades de utilizar criteriosamente 
, U O ' 0 as tecnicas de Historia Oral. 

Ficam, pois, os estudantes de 
K . Í 

, . nivel superior e os de pos~graeuaçao para serem analisadas. 

Durante os dezoito anos de exíg 
O O É D 0 O ' tencia da Associaçao Nacional dos Professores Universita~ 

rios de Historia (ANPUH), nuca foi permitida a apresenta- 

LO 
CJ! O O I O I I de trabalhos de alunos nos simposios realizados bianu- 

almente, tendo sido, entretanto, aprovado recentemente em 
Assembleia Geral, que tal se faria a partir de 1979, quag 

do da reuniao de Niteroi. Esta proibição, temos certeza, 
tem sido menos pela carater egoista que poderia parecer da
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parto dos professores do que um real receio da deturpaçao 
. e . . - . . . e cientifica dos trabalhos historicos. Isto impediu que,ate 

U I 0 A Q hoge, nos, professores, conhecessemcs a experiencia demong 
!' . . '. '- trado, em nivel nacional, dos alunos de Historia atraves 

de seus projetos e pesquisas. 
¿ n Entretanto, se a experiencia 

adquirida pelo contato com algumas universidades do suldo 
Brasil for 

nas demais 
direta com 
mos ãirmar 
geral, nao 

valida, onde o universitario não É pior do que 

regiões, bem como se forválida a experiencia ig 
universidades de outras partes do pais, pode- 
que tambem o nosso estudante de graduação, em 

possui maturidade suficiente e um perfeito em-
I basamento cientifico para preparar documentos suficiente- 

' I 0 5. n mente validos para que o pesquisador profissional do futg 
' ø . ,¬ › ro - ele proprio, o aluno de hoje ~ tenha perveito conhe- 

U c u o 1 cimento historico dos dias de hoje ou do passado recente. 

Pode parecer que tenhamos to¬ 
o ~ z ~ › ' z made umaposiçao muito ortodoxa um questao de Historia Dral 

_ I . _ 

e, cremos ter desenvolvido, ate certo ponto, teoria neste 
sentido, no presente trabalho, limitando, em consequencia, 
bastante a utilização e a realização da entrevista de Hiš 

, 6 teria Dral 
achamos que tal 
mente a verdade 

.L e controvertida 
tado o campo da 

somente entre profissionais historiadores. mas _~fI. _. lv posiçao e valida desde que obgetive taosq_ 
. .'. .'. .'~ . . cientifica da Historia, Ja tao discutida 

EP' 

l 
› Q durante seculos. Para tanto, achamos kim 

. . ~ . f . . I . . utilizaçao didatica da Historia Oral, pois 
. 

' r . f ela somente e possivel ~ pelo menos no Brasil ~ a nivel 
' ‹ de pos-graduação. 

Durante O ix simpósio da ANPUH 
O w I Q O realizado em 1977, em Florianopolis, tivemos a pouco grata
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informação de parto de professores de alguns estados brasi 
loiros que seus mestresorientadores de dissertação de mes- 

I ' 0 1 trade nao estavam aceitando como valido o documento de His 
Í u n Q Q 5 toria Oral. mesmo que tenhamos podido identificar alguns 

_ vv I . . . N mestrandos sem condiçoes tecnicas para a utilizaçao corrg 
f . ~ r _ . ta da tecnica de extragao de memorias, de qualquer manei- 

_ I , I ra o que conseguiram e de valor documental. Inquestionavel 
ou nao. 

A experiencia que temos tido 
ø ' z 

› 

- Q z ' entre os mestrandos de Historia que tem utilizado a Histg 
ria Oral em Santa Catarina É extremamente positiva. Quer 
na elaboração de entrevistas para o Laboratorio de Histo-H 

ria Oral da UFSC, quer em trabalhos particulares de disser 
tagao, as entrevistas tem possuido um indice realmente bom 
se considerarmos as dificuldades iniciais de todo entreviš 
tador novo, mas que, gradativamente, vem a melhorar com a 

› . ' . I f . pratica da tecnica. Grande numero de trabalhos e dedicado 
~ . f . » . r . . a historia contemporanea regional, dai a extensa utiliza- 
cao da Historia Oral. 

3. A HISTORIA ORAL NOS MUSEUS DE ARTE DO BRASIL 

No panorama funcional dos mu- 
'\ seus brasileiros, principalmente aqueles que se voltam as
r 

atividades caracteristicamente artísticas, muitas vezes 
concorrendo mesmo, paralelamente, com as funçoes comerci- 
ais das galerias de arte; neste panorama distorcido de og 
. . ~ f Jetivos e funçoes, nota-se alem, e quase que completamen¬ 

u I t I 0 ' U O O te, a inexistencia da pesquisa museologica como atividade 
constante.
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Naturalmente que não se ha da 
I 0 querer que os pequenos museus espalhados polos varios con-

BH d‹ |-'~\ U1 tos do Brasil dediquem~sa a pesquisa tica, pois suas 

funçoes regionais se acham limitadas dentro de um pequeno 
mundo cercado de obstaculos, os mais variados possiveis, 
que vao desde o pessoal nao qualificado ata as depondenci

I cias inadequadasm alem de outros problemas. 

Entretanto, e do qualquer ma- 

neira, o mais que os museus de arte poderiam se dedicar,- 
a pesquisa ~ com rarissimas excessoes, eles se preocupam 

O Q , O com ela. Us outros tipos de museus como os historicos, os 
f . f . . . r arqueologicos, os museus tematicos, enfim, a maioria deles, 

no \ I _ pelo menos, pnopoe-se a uma programação as vezes teorica, 
outras vezes efetiva, da pesquisaó 

Dois aspectos principais podem 
v 
' O O ser observados quanto aos obstaculos que impedem a pesqui~ 

I O ' 0 sa como atividade programatica dos museus do arte: o 'U H 
p. I 

n ' ' U ' n 1 meire deles e o proprio carater social deste tipo de museu; 
. 

_ ^ _ social não apenas no aspecto de adrangoncie de que, 'C3 C
Q 

CT !-' ¡.1. O O 

se diretamente afetado mediante a elaboração de programas 
complicados ou nao, seriam mais completamente abrangidos 
e beneficiados dentro daquilo que o museu se propos. Cara 
ter social, queremos dizer, do ponto de vista exclusivameg 
to promocional mantido por uma pequena camada de artistas 

I ' 'I I e, ou, oe uma menor ou maior casta de publico economicameg 
te bem aquinhoado que se preocupa pela existencia da arte 
nas paredes dos muses apenas como produto de alta valorizg 

'“' ^- ^ . f. .. çao economica e, usando termo mais especifico, com liqui- 
dez garantida. A este tipo de museu, em geral, É proposítg 
demente dada uma estrutura administrativa ou de material hg
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Í menozgmpletamente ineficazes, mas seguramente valida para 
O mñflUÊ0flÇ5O dos circulos de alta roda social. 

U segundo aspecto que impede 
e . . uma maior atividade propicia eo pesquisador do arte, ao 

O 0 ' C I Q historiador, o fatalmente a-inexistência de documentos ng 
I \ oessarios a pesquisa. 

l u Ao contrario dos museus que 
guardam e expoem objetos de outra ordem que não O C0 'J Q O |_|. "15 §P° 

e . . ~ camente o artistico, o museu de arte, de maneira geral,nao 
dispoe de espaço ou mesmo de estrutura para manter arqui- 

. ~ â ' u
, vado objetos que nao sejam a propria obra de arte. Isto ,

\ talvez, deva~se ao objeto de exposiçao mesmo, as suas ca- 
: . . . . . ., ~ ractoristicas de coisa criada individualmente e mesmo a 

funçao que ele exerce na sociedade. U objeto de arte, a 

obra, É essencialmente unico o pessoal e, para tanto ele 
foi pensado, composto materialmente e tecnicamente execu- 
tado e concluido por um unico artista e somente dele depeg 
de diretamente. Du dependeu. 

Este carater individualista 
' l da obra de arte como peça mueeologica faz com que ela G. |.:. ¬ EH- 

ra completamente dos objetos expostos em outros museus cg 
mo o historico, o arqueologico, o cientifico, pois neles o 

acervo são compostos quase que exclusivamente do peças que 
tiveram um carater mais social, coletivo, do que uma Única 
peça de arte, criada por um unico artista. 

Um movel de sala de jantar do 

seculo XVIII reflete muito mais uma determinada sociedade 
da epoca do que um quadro pintado no mesmo periodo e para 
a mesma sociedade. A complexidade de abrangencias sociais
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de dependencias politicas e economicas e de ínfluenciaszšfi 
turais que um pesquisador observara e obtera de uma peça 
historica ou de um conjunto de peças, sera, naturalmente, 
muito maior do que aquelas obtidas de uma obra de arte. A 

necessidade de compreensão daqueles aspectos variados e 

complexos que envolvem uma peça historica exigira, em cog 
seguencia, a utilização de outros documentos explicativos 
daquele grupo social e, decorrentemente, a utilização de 

um acervo paralelo ao frequentemente exposto, servido de
« 

documentos os mais variados. 

Nos museus de arte, o intereg 
' U se, quando ultrapassa o aspecto estetico, atinge campos 

geralmente mal percorridos e neles obtem-se uma imperfei- 
_ N I . N ta visao da epoca da obra analisada. Esta complementaçao 

nao sera obtida diretamente atraves da obra, mas nas bi~" 
blíotecas existentes nos museus, quando existem. O museu 
de arte, portanto, não se preocupa em guardar a roupa de 
determinado artista, a chicara em que ele tomou cafe em 

determinada manhã antes de pintar um quadro, nem o passa~ 
porte que lhe permitiu viajar para melhorar suas pesqui- 

sas, como podem fazer os museus historicos, nem os museus 
de arte exporao frequentemente ou guardarao as longas e 

"U C9 
Q-Io D (D

5 
¡.|. (IJ 

O Q ^' ' I O Q entediosas descriçoes tecnicas e explicativas, em 

especialmente montados, da descricao de determinada obra, 
Ji como fazem os museus de ciencia. Us museus de arte guardam 

e expoem simplesmente a obra de arte, acompanhada de redg
É 

1.1. O LD H BJ
s 

-3 ¡-1. O ID zida citaçao b ' do seu artista, mas que não dao , 

nunca, uma compreensão verdadeira de sua vida. Poucos sã: 
4.- .›.. os que possuem coleções de catalogos de exposiçoes e,mais 

e . . . rarissimos ainda, os que possuem alguns manuscritos dose;
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tistas. Ls museus de arte tornam-se, então, museus exclu- 
. _ . ~ 

,
1 sivamente expositivos das obras o sao muoos em seus conteu 

- =..n
1 

I- ¢ ,¬ 'Jú dos inrormecicos. 

I I
' Isto, naturalmente, trara co- 

A 
I I I l 

D Q I' U O mo consequencia, as ineviteveis impossinilidades de pes- 
‹ ¢ . " . ' quisa acerca do artista e, mais alem, falhas irrecupera- 

ZÉ U) Ci' O
\ 
H 1-' 51? 

z Í , , ` veis na propria «_ oa Hrte. 
. Q i R Historia da Arte Srasileira 

I _ ' _ o reletivfimentecurta se considerarmos o tempo da de outros 
‹ 

u 

_ , . . . 
, 

. . paises. isto facilita a pesquisa por parto dos historiadg 
_:¬] G)
\9 P res e torna~se mais ainda se observarmos as duas

A grandes tendencias para as quais os museus brasileiros de 

arte se dirigem: o regionalismo e a contemporaneidade. A 

crescente alta do preços das obras de erte incentivoda
\ pelas gelerias e pelos ptdprios colecionadores, aliada a 

constante falta de recursos economicos dos museus brasi~ 
loiros, mesmo os maiores, com que seus acervos aumentem 
em grande parte atraves de compras ou doaçoes de ohras de 

artistas novos, muitas vezes ech:dos e promovidos pelos 
I ° ' 

\ n u proprios museu: para valorizerem seu acervo, e por artiâ 
tas da re iao ou do Estado onde se encontra o museu. E 9

A 
Justa ente estes dois aspectos, estas duas tendencias, a 

da regionalização que aproxima geograficamente o artista 
do museu e o da contemporaneidade que faz com que o arfi§ 
ta quase que viva no museu e do museu, facilitando a ob- 

tengao de um rico acervo para a pesquisa futura. 

Alem da documentação escrita 
. . ~ ' ~ ` manUscr1ta ou impressa, acerca do artista e necessaria a 

pesquisa, cabe aos museus brasileiros em psrticular,priQ
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cipalmente os especializados em arte contemporanea, se prog
4 

cuparem pela documentação. 

Considerando o carater essenci 
almonte individualista da obra de arte, a sua inevítavel e 

estreita ligaçao com o seu criador, seus aspectos esteti- 
cos e, consequentemente, seus aspectos psicoldgicos, reflg 
xos de condiçoes Únicas dentro da sociedade em que vive e 

participa O artista, o depoimento oral, emocional mesmo , 

. , 
1 

, z ' ^ mais do que ou ro documento, servira para c mpreende-lo. 
z» z ' z , ¢ . I 
h Hiftoria tradicional ate agg 

. . I 1 - . f ra tem sido roconstruida atraves das chamadas Tontes prima 
rias, onde se incluem manuscritos, documentos originais , 

z u ' A ¡ 
I c peças as mais variadas, etc., alem das Tontes secunoarias 

I 
' ' 1 I 1 | que aorangem uma serie oe outros instrumentos de trabalho 

z' à , -- ¢' ga elaborados ou interpretados por outros. Lste aspecto Ja 
. f . f . .. acordamos no capitulo I. A Historia da Arte, em particulafi 
serve~se dos mesmos documentos aceitos comumente por todos 

I o ' . z u ‹ . os historiadores, alem de analisar mais detidamente o confie 

'B (IJ 'U O O 1-' 
-\ 

“ia 
|-I

o O O 
I 

I | v 
I 

1
~ teuco - da oora de arte atraves das transtormaçmm 

que lhe foram peculiares, nao se esquecendo, naturalmente, 
*ía l-Jú |-' O U) O

s 
“fi |-la I de abranger um aspecto da evolução do pensamento 

1 I _ f . . . f . co que e a propria eststica. Entretanto, a Historia da Ar- 
CL 1-In ..¡¡ Õ H ÍD › 

I 
| ' 1 | 0 te e da arte e para a arte exclusivamente, - nte daHr§ 

v . . f . . f . . toria Social ou 9o1itice da Arte ou da Historia Economica 
' . . . 1 . f . ou Tecnica da flrte. Ela dove analisar, em sintese, unicamgp 

I Q ' te a obra ou o conjunto de obras de um artista ou de uma É 
"D Q)H Cx. ¡-1. 3 CL O poca, sempre da obra-unidade para justificar w a

0 
sua existencia. 

Torna~se, entao, trabalhoso e 

_ ' para o historiador da arte conseguir um verdadeiro CL :.`J

1 
-b -'-\O I-' I-'



150 

Q-J

n 
U) 

sú 

. r . . . casamento entre os «spuctos socio politicos ou religio- 
"¡›0 [H . . f - - sos de caca Época com a onra em si, analizrndo-a om sua 

I . . ma, sua mensagem, sua tocnica, som, entretanto, um eonheci~ 
mento mais ostroito com o autor. U hist riador de arto nor- 

' 1 I
I malmonte so conhocs oêmtista atraves do sur oora ou, como 

tv . _ I _ conclusao do gonoralidodos psicologicas alcançadas polo co- 
Q ¡ o ' u O O O nhocimonto da Historia om si, proporcionando a que muitas 

' I O 1 | vezes levante-se duvidas a rospolto da porfoita intorprstg 
LT) 1)
2
O \ 

3. '.-Io U) do ponsamonto do artista por parto do toríador¢ A

Q \_¡ (_- 5-1. CJ. Q) 
. Í. 

, 5 . .'. historia dr oonsamonto artistico ou sstotico som dg 
N _L 'I' _ I cumontaçao escrita dos tooricos e simplesmente atravos da 

f . . . f . f ~ . r analise intorna do oogoto artistico e, sonao impossivel , 

`CJ mas quo domandaria um osforço intorprotatiuo por arto do 

pesquisador. Por outro lado, isto É mois Critica do firte 
do quo Historia e, pode~se mesmo considerar a Critica de 
Arto o a Historiografia como trabalhos indopondontos, mas 

\ I paralelos a propria arto. 

Qorndo ofhistoriâdpr‹conssguom 
›. n . dccumontošiuriçincis dà prfpris .rtistà¿ d cúmznt s ouotfi¿ 

cilitwmña intorprot¿ç*p do sun zrto, alo so lança Ãvidumog 
to sobre olos, usa» s cum' verdadeira prtciosidado, raro, 

oportunidédo do mzis ostroitanonto convivor co; o ponsamofl 
. . f f to do artista a rospoito do suas arto quo o, om sintoso, 

. 
,

r sou obgotu. Ê o caso do Van Gogh duo atraves do suas cartas 

para o irmao, tÊo hom analisou o olucidou sua obra. mas,com 
- ^ ‹ « 'V ~ u a impfirtoncia o o Vastidao do Van Gogh, poucos sic os artrg 

tas quo deixaram para a postrridade impressões pessoais. 

Vs artistas contomporanzos com 
. f. à z ¢ ' 'V . mais Tacilidado dao ontrovistas a orgaos do imprensa quo po

O |-I u _J H. (-1. 1)) H dariam f l o träàolho dos criticos o dos historiado~



131 

res do futuro. Mas, apesar da relativa validade destas en- 
Nz _ trevistas, temos Que considerar que elas sao feitas geral- 

mente por jornalistas que pouco contacto tem com a arte s
I pouco dela entendem? alem de cortaram, enxertarcm e mesmo 

0 ' Q | 0 ~ - Q acrescentaram coisas que o oroprio artista nunca disse ou 
T , . 

f L . _ . r pensou. isto tambem torna duvidosa a entrevista Jornalis- 
tice para a historiografia do futuro, mormente se considg 

n' 0 ' I ramos os aspectos abrangentes que estao no plano filosofi 
_ ' 

I . ~ _ ` 
av Iv co ou conceitual. A ma interpretaçao e a distorçao sao frg 

quentes.

3 w Ú E ' ftanto, a historiografia 
conta com um novo instrumento de trabalho due, bem aplica 

. . . 1 . . . do, facilmente proporcionara ao historiador do Tuturo, ao 
Ffils m I |-lu Em 

r-. . _ critico mesmo, um merdrdoiro manancial documental 
toria Cral. 

Quantos artistas twlhidos pela 
-Í: ¡-I. O n . ~ . A , , limitaçeo natural da escrita Talariam horas a oe suas 

. , nv I vidas, de seus trabalhos, d.sde a concepçao ate a conclu- 
são final de suas obras, roconheceriam ou rogeitariam in- 

A __ _ Tluencias, contariam e desobafariam problemas. Lstas infoš 
N ~ I _ vv maçoes todas sao necessarias para a compreensao da arte

< EH contemporanea e principalmente para o ?uturo, quando a 
~ f .. . sao das teorias da arte forem direrentes, Cuando a compre- 

~ ' 
1 u 1 ' ' ' enseo desta sociedade atual, envolvente, contraditoria e

f 

muitas vezes chgcante, mor olhada de outro Êngulo. 

Abs museus brasileiros de arte 
4» ~ . 4. contemporanea, tro de pouca de, aproveitando a convivem |.u

. 
Q. Q) 

cia dos artistas ou Suas Salas, cabe começarem a se,preoc3 
ou Í' par com a formaçao de seu acervo do obras de arte. E, alem



dos documontos trfdicionalmonto reconhecidos, podem 

um arquivo de IC |-là CD ri- U
s
H ¡_z. DJ 

}-lc 3 ¡.:. O 

Gral com documentos que no futuro 
- ~ › › ' ~ servlrro para o dosenvolvlmmnto da Hlstorla da Arto. 
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Cnmciusõfisz 0 Hlsioaíinoa, o nocumfimio E A HISTÓRIA ORAL 

Ao longo deste trabalho procg 
ramos dar varios enfoques a História Oral, tanto em seua§ 

' u c , 0 pacto teorico, quanto ao tecnico, tentando mostrar os di- 

ferentes passos da execução da pratica do ponto de vista 
O O 0 ' 0 g A O O ' O do historiador, da Historia como ciencia, do fato histor¿ 

co e do oarticipante deste fato. 

. f . Vimos que, pelas caracterist¿ 
f . e . _ f cas proprias do documento extraido da entrevista de Histg 

ria Oral, ele nao se enquadra na tradicional relaçao dat; 
pos de documentos, principalmente pelo seu carater inten- 
cionalmente preservatorio de informações do presente, pa~ 

ra o futuro e, dentre as fontes estudadas, aquela que mais 
u | fâ z ' . ' ' 1 se aproxima oa Tonte de Historia Oral, e o monumento publ¿ 
r . ~ 

. r co, megalitico ou nao, mas praticamente o menos peracivel, 
' D h O que e feito e erigido para' a posteridade. Entretanto,apg 

\ no 
sar desta semelhança quanto a intenção da preservacao,ele 

difere pelo fato de ser erigido, normalmente, pelas clas-
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ses dirigentes, pelas elites, tornando~se, consequentemefl 
'CI IJ. I? ¬a CJ 

\ no te, arcial quanto a ' rmaçao que pretende deixar. 

Ã elaboração do documento de 
n , 

Í . -. › , ¡ ' Historia Lral, por outro lado, exige o cumprimento de uma 
f . . f . 

m ,
~ serie de principiosm tanto na sua preparaçao, quanto no 

seu desenvolvimento que somente o historiador tem condi 9 u_u 

LO O
2 

GJ (I) 
' 1 - , z ¬ . › eticas e metodologicas pata tal. L historiador que 

ú ' . z-~, . , . pratica a Historia ural, mais do que o outro que utiliza

H i-'Wa IH- 
. . . . f . f . outros documentos, tem que seguir principios eticos 

'U O ¡_|. U) dos, trabalha diretamente com o ser humano e naqui- 
_ I lo que ele tem de mais pessoal que e o seu carater, sua 

. ø _ 1 personalidade, expressos atraves do registro de sua memo 
I o ^ 

- . à z . ria, de sua vivencia dentro de uma sociedade, dirigindo- 
a ou sendo liderado. Participando, enfim, e fazendo his- 
' 

. , . . I . toria oe uma sociedade existente num passado bem proximo 

e, portanto, ainda marcante. 
. f . 

ñ extração de tais memorias, 
gravadas magneticanente e com posterior transcrição Cl' "'$ fã 
,-. ¢ - . 

¡ 
. ( formada em documento tradicional, a partir daquilo que a 

' ~ z . .. ,¬ › Tragil legislaçao brasileira denomina de “Tonograma“, e 

.-z, Q)
\
O 

I 
¡ 

f 
' 

f _ _ que e tamoem outro documento paralelo, e ilmente de- 
D. ge. 

I-' 
:Jo 

LQ 
H. CL O 

Í no . ' turpavel quando " por pessoas nao capacitadas , 

i . f . tornando~se uma Tonte tendenciosa e passivel de interprg
A tacoes erroneas pelos pesquisadores do futuro. 

' n I documento de Historia Oral 
' ~ 1 n (3 e basicamente fonte ofra o wuturo, enquanto que os docu- 

0 f'\ I O O I à' X 
I ' mentos ou Tontes tradicionais, em geral, neo sao proouzi 

H 1 
N 

1 
1 ' .D dos com a intençao oe, intactamente, servirem para o |u~ 

turo e, quando o sao, suas teituras mostram pontos de\@§ 
ta unilaterais dos tetos que pretendem demonstrar. Isto 

_.. ...n

�
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U) z-In 

LD IJ 
i-In .b |-lu O ED que o material que o historiador tem em maos pa- 

ra reconstruir o passado e um material que sobrou daquele 
_ 1 1 passado e por sorte sobreviveu ate o presente; e um mate- 

. ,
' rial que pode renresentar uma sociedade somente ate certo

I ponto, por que alem de ser escasso, torna-se fonte de uma 
sociedade des revinida em oreoarar ou reservar seus exem D . . D H 
plos para o futuro. 

Caberia, entao, neste oonto,a 
'li |_:. 3 511 '-10 U! 0 formulação de algumas questoes Deve cada socieda- 

“li §D
\ I I O O de preparar para o futuro fontes historicas dignas de 

_ I . I 
e que realmente a representem na sua totalidade¿,isto e , 

¡.-4. 'J as formeçoes historicas de cada sociedade devem ser a- 

quelas que a propria sociedade melhor fiulger?, ou cabe ag 
mente ao historiador procurar no passado aquilo que lhe 

de condiçoes para entender o presente, com a certeza de 
que as fontes que lhe restam não são completas. A funçao 
do historiador tem sido realmente a de um montador de um 
jogo de quebra-cabeça cuja totalidade de peças ele tem cg; 

N no N _ teza nao existe e nao sabe quais sao as faltantes. Naturgfl 
mente que a resposta que conviría aos dois lados seria a 

de que qualquer coisa que o historiador desejasso em rela .d 
l›-4 

~~ 
cao ao passado poderia enconüäw facilmente em fontes intefl 

u 
, 

- ' a cionalmente ou não preparadas para tal. tntretanto, e im- 
f '__ 

~ . _ I possivel. Por outro lado, se a Tunçao do historiador e a 
. .,`. f de Justiricar e fazer entender o presente atraves dos fa- 

\-J. H ms 
\ A: tos do passado, cabe a ele a seleçao dos assuntos que

I procurar, contando com os documentos que podera encontrar. 

Y-O 

513! O . 9 ` 
. . Se, tamoem, couher a ele somente a reconstitui do pas- 

O 1 Q 0 I ` 0 sado,sem outro obgetivo imediato, caheriam as sociedades 
- O prepararam documentos para o futuro. has, para tal, não q
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somente necessario guarda~los como tazem simplesmente os ag 
quivos publicos. 

mas, bem sabemos que nenhuma sg 
|..|. 3 CL ¡_:. < i-'N FL ciedsde, olhada como um agrupamento de uos comuns deI 

interesses e formagoes 'erentes, tem condiçoes de realmeg O. ¡.:. 'fa 

"l› |-lo O ,'11H
I te saeer o que, nela, devera para o futuro. Caberia, 

portanto, ao historiador, que tem conhecimento do presente 
N I . I

` nao por ele proprio, mas atraves desaus anteceeentes, cabe 
ria ao historiador a preparação de documentos no presente,

I sobre um passado proximo, para serem usados no futuro." U 

historiador pertende ao presente e não ao passado”, segun- 
' I 5 c do Carr (1), consequentemente lhe e muito mais facil anali 

» 
_ ' 

4- 
_ I _ sar o presente como consequencia ee uma serie de aconteci~ 

mentos que se acumularam, se chocaram e se somaram no pas- 
sado, do que entrender este mesmo presente a partir de vi- 
A _ .' _ I _ I '

Í 

vencia, preconceitos e criterios proprios. 

L _ N I Caqeria, entao, tambem, uma ng 
n ‹ z z ,

¡ va categoria categoria de historiadores que e a oe preparar 
documentos do presente para sua utilizecac no futuro, atra 

I . v _ _ _ ves do conhecimento das causas no passado. Assim, o traha~ 
_ . _ r lho dos historiadores seria continuo. 

A Historia Oral parece que se 

encaminha para este objetivo, pois exige dele`um conheci~ 
*ix CD C-:‹ O U1 a I 0 mento do passado para capacita~lo a selecionar e pes 

soas realmente importantes dentro dos acontecimentos com 

diferentes pontos de vista de um mesmo assunto, e propor~

É Í: cionar a estas pessoas e oportunidade de um depoimento 
|_..›__z..;-..z...~.›_. .4.. z....z__z».¢..¡....z_.:._.| 

1. CARR. eee 6 História ? p. 23
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coro, sem intervir nos mesmos, para agrupa-los e formar 

um acervo suficientemente ponderado para as pesquisas no 
z-J» Ii d- 'D H -b Q H 'D

> 
I!

_

O |-h Q! futuro. Dai a necessidade da de um historia 
dor criterioso e com principios eticos para dirigir as eg 

trevistas. A preparação de um acervo de Histdria Oral ~ 

paralelo ao acervo dos arquivos tradicionais de toda or- 
dem ~ constitui~se um material de excepcional validade 
para a reconstituição, no futuro, da verdadeira imagem da 

O Q ' O nossr sociedade. O documento de Historia Oral, se nao 
|-I. ci- C ¡.z. suhst os documentos tradicionais, completa~os por que 

' ° v ' A |
I e intencionalmente preparado para o Tuturo, atraves da 

uv direçao do historiador do presente.

C U3 (32 F`l (IJ CONCL FINRIS 

Como conclusoes finais deste 
1 ú^ z ø| ' traoalho, cabe um resumo das experiencias obtidas atraves 

;' 
I '|i ' 

0 0 
Ê] 11 do emprego da tecnica de historia Oral no esil em rala 9 na 

~ A ._ . f . 
_ g . çao a certos principios adotados por autores estrangeiros 

üs posigães adotadas aqui não significam uma rejeição com 
'\ N pleta e total as posiçoes estrangeiras mas sim uma adapta 

N , 

- 

I \ _ çao da teoria e dos metodos empregados por eles a realidg 
O U |I| ` 0% yn 'p Q de brasileira, condicionada as condiçoes nistoricas, soc¿ 

_ _ 
` 

N I. I .A . ais e culturais, acaptaçao necessaria apos a experiencia 
¢ . r . . f . pratica do exercicio da Historia Oral. 

Para tanto, selecionamos dez 
D.. 

f . .. . r .' itens que abrangem eiferentes aspectos a teoria e da teg 
n ¢ . 

' z 
^ ú 1 nica, cmnasquais, atraves da experiencia, discordamos e 

passamos a discuti~los, mesmo que ja tenham sido aborda- 
dos no corpo deste trabalho.
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1. Dentro do problema puramentetg 
' u 0 A orico, muitos planegadores de ¬ 

. e . _ › . programas de Historia Oral consideram valida a gravaçaode
A conferencias, palestras, aulas e mesas redondas. Conside- 

. f . ' 
. e _ rando que a Historia Ural e caracteristicamente uma entre- 

. . . . . e vista onde participam pelo menos duas pessoas, em princià 
_ I ñ A _ ~ pio, o monologo das conrerencias e aulas nao pode ser cog 

siderado, mesmo sendo uma autobiografia ou o relato de quê; 
_.-z) C 3 LO _^›

2
O o 6 o z › ! . , quer vivencia. H do entrevistador e Justamente a de 

levantar problemas que ao entrevistado tenham passado desg 
v I ~ o u ~ 

, z ' Q perceoidos om relaçao a sua participacao no fato historico. 
Por outro lado, a preparação de qualquer conferencia ou ag 

ade que z, torna ate certo ponto rigido o "1 rl- |-I. < |.‹. r¬

I la e uma i 
`

e 

relrto, pois deve se enquadrar dentro de um roteiro pre- 

viamente preparado e com pouca flexibilidade em funçao da
‹ 

O. |-I

z 
D. 

.GJ

s 
c+ 

.C1 C F3 
O N estrutura ica a se propoe. 

2; Entrevistedores, como os Wílkie, 

~ e nos relataram a necessidade que 
tinham em contactar intimanente com o entrevistado, antes 

mesmo da entrevista. Propunham-se praticamente a conviver 

durante alguns dias com o entrevistfdo, para que nestacqg 
ê O I vivencia ceda vez mais quebrasäem o gelo existente Jo 3 ¡..\. O |-Io 2) [H 

. . - ~. H 1 mente entre entrevistado e entrevistador e Tosse possivel 
. .. ø 

, . uma maior conriança mutua entre os oois. Temos observado 
0 ^ 0 1 

' 
| 

~ 
_v. em nossa experiencia a atraves da ooservaçeo de trabalhos 

de outros que quanto maior a intimidade entre o entrevis 9 "'u_z
z 

tador e o entrevistado, pior a entrevista. Tal tato teniqg 
' ó . , . z mo causa o proprio conhecimento entre os dois, havido an- 

tes da entrevista, que muitas vezes tolhe o entrevistedor
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de fazer determinadas perguntas poísaaha que poderiam ferir 
L.- 

|.›. U' |-1. 1-' |-I; CL susce" ades ao entrevistado que, a um entrevistador 
nos conh cido, o problema não surgiría. Por outro lado; o 
O 0 ' O ' I 0 O importante em Historia Ural e gravar tudo, inclusive aquilo 

z ' o . V . que ja sega do conhecimento eo entrevistador mas nÊo tenha 
sido publicado. E intimidade entre entrevistador e entrevig 

|-I

1 
[3 tado tornece ao primeiro informaçoes que são adquiridas 

~ Q ó ^ ú conscientemente antes da entrevista e,.em consequencia, não 
N ~ ~ cu . sao lembradas durante a sessao e neo seo registradas magna .V 

iø~¶ 

ticamente para posterior transcriçgo. 

3; U terceito item, que a experi- 
encia nos faz discordar de ou- 

tros entrevistadores, principalmente os metodos adotados pg 
los mexicanos, É a possibilidade de que as entrevistas se- 

jam realizadas por pessoas sem formaçao acadêmica em Histá 
ria, permitindo que entrevistedoresz profissionais, nao so~ 

mente jornalistas, mas de outras especialidades, executem 
C4. 'Ú

\ a tarefa. Dro, repetindo o que foi dito em capitulos ag 
teriores, se o objetivo da Historia Lral É o de preservar 
documentos para uma futura pesquise historica, eles deverão 
conter uma abrangência de perspectiva historica do nšesente 

l_,› 
. I _/ ou do passado pr0x1mouoTel perspectiva so É possivel com bg 

3- |.›. U) r¡'- 

I I 
se no conhecimento das causas nricas, o que e, natural- 

. . I . . . 1 .. mento, privilegio do historiador; portanto, se so o histo- 

riador sabe das causas para compreender o presente, somente 
' Q ele podera Formar documentos relativos a fatos ocorridosnun 

passado recente, para o futuro. 

f f . 4. Um quarto item, due e a possi
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bilidade da realização da antrg 
u O 0 Q 1 u ' vistas coletivas, deve ser discutida mais uma vez. A Histo~ 

¢-C7 

'I O
› ria Oral tam por objetivo a extra c de vivencias partícula 

res, portanto, a entrevista deve ser particular, exceto quag 
do o objetivo É colocar em choque opiniões opostas sobre um 
mesmo assunto, num mesmo momento de gravação. Entretanto,as 
entrevistas realizadas com dues ou mais pessoas tem varios 
aspectos negativos que ja Foram desenvolvidos neste traba- 
lho, conduzindo, muitas vezes, a um erro fatal a entrevista, 

.l

. 
5' 'U Q CL 'D pois - que os memorialistas se expressem com mais libeg 

dade em suas opiniões, pela presença de terceiras pessoas, 
principalmente opositores. 

Q I c 5. Se a Historia Horal tem comoog 
Q Q ~ 0 

á O Jetivo a extraçao de vivencias 
I O 0 0 

A o *. particulares, como dissemos acima, estas vivencies sao, na- 

turalmente, relativas a um tema central que levou o entre- 
FW IJ r" ^› fa C- fl) vistador a escolher determinado entrevictedo. " nto, o 

acontecimento, que deve ter sido importante nc vida do en~ 
trevistado, não lhe passou em hranco, mas sim marcou~o pro 

. 4 

fundamenta, tanto em aspectos positivos, quanto negativos. 
Q)
s 

...h .-1

o O
. 

fg U) Por outro lado, a analise das causas~ biog¬ que lgva- 
ram o entrevistado a participar de tal fato, É rtante I-' 3 13 O 

~§è§*‹› «- 
'\

F t were 
55 f¬}.i¢»' \›“›fF

1 
X, b 

‹. vs;-fu . k ~‹-‹ úà. 
, i . .z-›--»~. 

.,..,. _`.,¡,¬._.__z. _ :nr...._.,.r
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para a compreensão do mesmo, portanto, a biografia totaldo
I entrevistado, dita por ele mesmo, alem de fornecer outros 

elementos de pesñuisa que nao o assunto principal, dao au-
4 

ú n ` z ,` . .
. 

tenticidade a origem da fonte histdrica.

\ 
6. üutro aspecto diz respeito a 

*J 

possibilidade de cortes de pag 
f-Jo 

LO 'JJ

Z
O Í tes da transcr ou desgravaçao de citações. Sabemos pe; 

.o
I 

"21 }-'

z 
rt fl? 'FÍ3 3 d. 'T3 D. *-1

- _ ' 
I / que o entrevistado e o responsavel pelo que 

¡-Jo 3 ¬'› O5 E7 LT? Q2 Ó pelas ^ que fornece. Por outro lado, ele deveter 
0 ¢ › . , ¢ ' conhecimento dos direitos que regem a entrevista de Histg 

_ z . ` n à , 
'V ria Oral no que diz respeito as limitacoes de consulta da 

mesma. Portanto, se o entrevistado for realmente cient I-' w IH- 

15- 
: 0 O ' f\ cado destes direitos, antecipadamente, ele podera, perr 

Q. G d. É EH tamente, dizer o que quer, limitando a consulta por 
minado tempo, sem ter que apagar o que disse, mas acrescgj 

tar e melhorar, posteriormente, nunca cortando as 

:O O
2
O (1) o 

|-J

n 3 "11 O É tb

‹ 

QI U) ‹+ O
\
H ¡.z. Fl) 7. A Ural caracteriza- 
I. 

' J. '
_ se, tamoem, pela espontaneidge 

|-Io 3 -b CJ H 3 29 LC) O
2 

C.) U3 O 
I , n 0 de das Sendo o questionario, previamente elâ 

borado um elemento limitador da es ontaneidade somosdés 9 D 9 .... 

_ Í., 
› 

5 _.. W N 
`

Í favoravel a-utilízageo deste recurso, mesmo por que da o- 

portunidade do entrevistrdo da "preparar" as respostas pra 
viomente.

4 

8. O Instituto Nacional de ñntrg 
I nl. pologia e Historia do mexico 

R, , N . adota como pratica a inclusao ao documento transcrito uma
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critica do entrevistador, Tal critica É tambem um documenffl 

a perto do corpo da entrevista, elaborado pelo entrevísta~ 

dor, que consiste em, apos a sessao, uma analise pessoal É 
cerca de observaçoes sobre o entrevistado, definindo situg 
12') O
2 

CS U) _;¡ ça. D de reelizaç?o da entrevista, condiçoes anceiras a-

U Q Ho Ú ÍO arentemente observadas pelo entrevistador aspectos P . s . 

1 
_ _ I ' _ , I, logicos do entrevistado durante a entrevista, etc., no intgi

H g-1. Em 
' I 0 to defifirneoer outros elementos para a analise do memoria 

~ no _ ta. ñconteoe que tais lntormaçoes, a nosso ver, poderao agg 
' o » ' o 1 . ~ dar a uma analise sioolo.ica do entrevistado mas neo das! 

vv 
'_ , 

|-Ia IJ "':‹ O rmaçoes dadas por ele. Por outro lado, sendo a transcri 
ção da entrevista um documento público de pesquisa, esta ená 
lise pode ser considerada anti~ética, pois, realmente, moâ 
tra facetas observadas somente pelo entrevistador durante 

._:) 'Ú .Ju rt fi) um determinado tempo em que foi _ a entrevista, o que 
É 

Q o I u Q 1 nao caracteriza em definitivo a psicologia do entrevistado, 
~ '~. ø o mesmo por que ele nao sabe que tal analise vai ser feita. 

I O 9. Como nono item podemos citar a 
r _ l _ pratica de alguns entrevista- 

dores de não limparem o texto final, conservando todos os 
t.- 

|-I. ..:) ¡-1. O Q) 5' erros de linguagem existentes na gravacao. Jus' tal 

medida pelo fato de poder descaracterizar psicologicamente 
a espontaneidade de entrevista, expressa justamente por eg

Q I-Jo da o d (D 5M tes erros. Entretanto a transoioao tem que ser f 
_ 

9 .z 

. r f , neira legivel e oomprsensivel B para tal, como em todo teš 
. . . f , . . to escrito, inclui~se~lhe pontos, virgulas e outros sinais 

LG H 'D
\ 

_.z¡ |.:. U O U1 f-Ia D. WW 
' u n Q O 9 necessarios, sem os quais neo haveria possibil 
vv ou I da de oompreensao do mesmo. Portanto, se eles seo necessa- 

rios, a exolusao dr palavras repetidas ou incompletos tam-
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' O O 0 I I I bem o e, o que vai oormitir uma leitura mais agradavel do 

documento, sem torna~lo uma obra-prima litoraria nom das 7 E-ví 

caracterizar o informanto. 

. . r 10. Finalmente, o Último itum traz- 

nos ao problema da utilização 
c.z. ílis didatica da Historia Oral, discutido em caoitulo anterg 

or. Ê nosso ver, osta longe a possibilidado de uma intonsa 
utilização da Historia Oral como olomonto didatico, alfm de 

sor fonte do posquisa, om virtude das ostruturas oducacio- 
nais hrasiloiras, do momonto.

/
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