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C)s metoclos clualitativos sao liequentemente opostos aos rn€:todos quan-
titatir.os: raros sao os sociologos qlre ;rliam reaimente estas duas abordagens,
ler.ando-os inclusir.e a criar suzrs proprias pesquisas. Mais raros ainda sao os
que, no rlesmo estudo, concebem a realizagao de uma pescluisa qualitativa e
quantitatir.a imaginando sua articulagao como um meio suplementar de res-
ponder 2rs questOes que eles se colocam. Efetivamente existe a tencl€ncia de
conceber os dois metodos de forma distinta e de nAo recorrer a diferentes moclos
cle coletar dados. Ora, uma metodologia dessas rnostra-se rica para a obtengao e

a andlise dos resultados, bem como para a postura cientifica do pesquisador. A
firn de lnostrar a mais-r,alia metodologica que ela fornece, a alianga entre metcr-
dos quantitativos e qualitatir.os sera apresentada aqui atraves da localizagao de
pesquisas "sob medida", isto e, de pesquisas realizadas em popuiag0es e objetos
de pesquisa bem precisos. Este capitulo intenta, pois, expor as especificidades
desta postura, entrar nos detalhes de sua execugao e, Iinalmente, debrugar-se
sobre seus aportes cientificos.

As especificidades das abordagens
Por que drticuldr os dois metodos?
Toda pesquisa sociol6gica comeqa pela construgflo de um objeto, a partir de

um tema especffico. Urrravez definido este objeto, o soci6logo escolhe o ou os
m6todos de pesquisa aptos a responder ir sua problemdtica: estudo de arquivos
ou de documentos administrativos, realizaglo de entrevistas e/ou de observa-
Qoes, ou ainda aniilise de dados estatfsticos. O trabalho de observaqio etnogrd-
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fica aporta ao pesquisador urn born conhecirnento do ambientc cnr quc vivc
e trabalha a populagao que ele estudzr, as entre\/istas clao acesso ;r cxpcriencir
vivida dos individuos, enquanto que os clados estatisticos lorne cem uma mediclzr
cifrada dos fatos sociais. Muito frequentemente, o objeto de estudo e o tipo cle
questionarnento comandam o recurso a ulna ou r,,arias abordagens metoclologi-
cas, rnas uma dentre elas e prir.iiegiada em relagao as outras. No caso cle uma
pesquisa por questiondrio, o trabalho etnografico previo tem geralmente umir
fungao exploratoria na elaboragao do questiondrio; no quaciro cie uma pescluisn
qualitativa, os dados estatisticos constituem a maior parte clo tempo daclos de
enquadramento qllr: contribuem pouco para a andlise. Em toclas estas situagOes,
os rnetodos sAo jusrapostos e uma abordagem e subordinada A outra.

Existem polrcas pesquisas que aliam verclacleirarnente os dois metodo,s, qua-
litativo e quantitativo, atribuindo-lhes urn estatuto igual em sua participaqao
na rrrral isc. E\ta participacao. no cntanto. pcrrnite potrsar trrn tlrrplo ollrrr >r,-
bre um mesmo objeto. Nestes casos, um trabalho etnogrdfico conscquente e

associado a exploragao estatistica de bases de dados oriundos da elaboragao
do questiondrio junto a amostras irnportantes cle objetos ou populagCres-ah.o.
Alguns questionamentos cllcontram cntao respostas gracas a abolclagern com-
preensiva das entrevistas ou das obsen ac'oes t:tnogriificas, ao ilasso que olltros
necessitam cla abordagcn qualltitativa c eslatistica. Alem disso, os rcsultados
obticlos com o auxilio de nm metoclo poclem ser validados, invalidaclos ou rela-
tivizados pela outra abordagen-i. Utilizados de maneira complerler-rtar, os clois
metoclos. qualitatir,,o c quantitatil-1r, Se nutrem mlltuamente, aportando assim
uma mais-r,alia cientifica ao trabalho de pescp-risa. cada um respondendo entao a
um cluestjonamento preciso, sem que nenhum deles seja subordinaclo ao Llso ou
aos resultados clo outro. Segundo Ar-rtl-ror"ryJ. Onwuegbuzie e Nanc1, L. Leecirrn+.
um dos argumentos antecipados pelos partidiirios da alianga cios dois metodos
consiste em clizer clue eles permitem um uso mais compreersir,'o cla pesquisa,
ausente nos trahalhos ullicalncntc quantitativo ou clualitatir.o. Para Grcene et
al.1"j, este moclo de trabalhar pode ter cinco fungoes: a "triangulaqAo'' (buscar
fazer convergir ou corroborar resultados prorrenientes de dif'erentes metoclos
estudando o rxesrlo fenOmeno); a "complementaridacle" (buscar elaborar, ilus-
trar. rralorizar ou clarificar os resultados de urn dos metodos com os resultados
do outro), o "desenr.olvimento" (utilizar os resr.rltados dc un.i clos metodos para
auxiliar na interpretagao dos resultacios de outro m€todo); a "iniciagao" (desco-
brir paradoxos e contracligoes que levam a reconsiclerar a quesuo cle pesquisa)

164. ON\\TUEGBUZIE, A.J. & LEECH. N L. "Enhancirrg the interpretation of 'significant'findings:
Tlre role of rnixed rnethods research". -[he Qualitatit,r Rt'porl. vol. 9, n. +, 2004, p.770-i9).
165. GRENNE, J.C.; CAR{CELLI, \lJ. ck GRAHAM, \\lF "Toward a conceptual frameu,ork for
mixecl-n'rethocl evaluation designs". Eclucctttonal Eyaluatton and Polic.y Anall,si.s, r,ol. ii. 1989,
p.255-274.
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e a "expansdo" (tentar entender a amplitucle e o alcance da pesquisa utilizando
elementos da pesquisa para confront6-1os corl olltro metodo). Todas estas ques-
ta)es estao mais ou menos presentes nas pesquisas que aliam os dois metoclos:
o quantitativo e o qualificativo. Anthony e Nanc1, sublinham igualmente que a
vinculagao entre tecnicas qualitativas e quantitativas dao ao pesquisador certa
Iiberdade quanto d distAncia que ele decide adotar em relagao ao selr objeto de
estudo. Municlo de uma especie de luneta, o pesquisador tanto pode olhar a
paisagem em seu cclnjunto quanto, aL) contrario , fazer um zoor11, focando alguns
detalhes cleste panorama. Todas estas especiflcidades tornam pertinente e heu-
risticamente fecunda a alianga dos rnetodos. Trata-se agora de explicar o porqr-r€
e a razit'r da implernentaqao destir aborclagem particrular.

Por qut criur o proprfuprsquisa?
A outra especificiclade clesta abordagem do pesquisador consistc cm criar

sua prtipria pescluisa. Quanclo o pesquisador nao dispOe de uma base de dados
adequada, urge-Ihe criar uma pesquisa "sob rneclida". E notadamente o caso
qnando ele deseja estudar populag6es especificas ou quanclo ele necessita de r.a-
ridveis precisas para suas anailises. Esta postura e inevitdvel, notadamente quan-
clo ele se interessa por popuiagOes tendo caracteristicas sociais pouco difundi-
clas (os homosseruais)t"t', ou nao possuinclo exist6ncia adminjstrativa (os ilegais
ou as pessoas sem dorniciiio). out aincla vivendo en1 zonas geogrdficas restritas
(os habitantes do bairro do Nlirail em Toulouse). Os daclos clos grancles institu-
tos cle estatisticas esteo efetivairente disponiveis em niveis regional e nacional.
Obr.iamente, e possir.el ertrair-se amostras fundadas em um crit€rio geograflco
mais especifico, mas estas amostras frequentemente se revelam pouco repre-
sentativas, em razao cle seus efetir.os instt{icientes. Por outro lado, estes daclos
frequentemente sao exccssir-ame nte gerriis para o estudo de uma populagAo pre-
cisa (uma profi.ssAo atipica, p. ex.) e, alen-r disso, eles se baseiam em criterios
admirristrativcls, tais corno a residencia, o que complica, pclr exerr-rplo. o estu-
do cle populagOes sem domicilio. Conduzir sua propria pesquisa permite entao
remediar estas dificuldacles e obter assirn amostras adequadas a questOes mais
especificas. Se nos interessamos pelos desempregaclos, por exemplo, e possivel
extrair uma amostra de individuos da Pesquisa.sobie o elnpre go,Inas para estudar
os assalariados despedidos de uma empresa particularr6t, ou os requerentes de
ernprego de uma regiao bem precisal.8, a criagao cle uma amostra rela[iva a esta

166. FIRDION, J -N{ & VEDIER. E. Homosrxurtlitcs t't suicidc - Etttclcs, tcmoignages et anall'se.
Lontblanc: FI&O. 2003.
167. ROUPNEI--FUENTES, M.IJnr: rrpture totale - Le liencie menl massiI des salaries cle Moulinex.
Pirris: Ecole cles Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2007 [Tese de cloutorado].
t6B. LAZARSFELD, P;JAHODA, M. ck ZEISEL, H.Les cl'tAntntrs de Marienthal. Paris: De Minuit,
I98 1.
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populaqao e uma etapa incontorndvel, daclo que nenhuma pesquisa cstxtlstica
the loi efetivamente cor-rsagrada.

Este tipo de pesqriisa "sob n-redida" situa-se num nivel intermedidrio entre
acluele dos organisrrros, como o Insee, que trabalham junto a uma larga popu-
lagao em dreas geogrdficas relativamente imptrrrantes, e aquele clas pescluisas
etnogrdficas, cujirs amostras sao bastante localizadas. mas que nao permiterrr ne-
nhuma andlise estatistica de peso: clispor de un'ra amostra cujo efetivo € relativa-
lxente importante e efetivamente inclispensdvel para realizar processamentos es-
t;ttisticos complexos, para alern das triagens completas ou clas triagcns cruzadas.
com maior potencial demonstrativo (regressoes logisticas ou ljneares, p. ex.).

Mesrno quanclo dados sobre a populacao visada sao disponibilizados, o pes-
quisador pocle sentir a r-rccessidade de dispor cle urna pesquisa mzris adaptada
a sua problematica de estudo. De fato, as variar.eis das pesquisas cxisrcntcs, e
utilizadirs ao longo de uma aniilise secundAria, neln sempre "se adaptarr" ao
objeto cle estudo: as vezes as questOes essenciais sao omiticlasj ou as cliferentes
moclalidades das r,ariaveis nern senlpre se ajustzrr.n totaimente ao objeto cle es-
tudo. Deste nrodo a anailise do pesquisador ve -se cerceacla. A realizacao de uma
pesquisa. ao contrario, the oferece o conlorto cle lir.remente construir seu objeto
de estuclo e sllas hipoteses, sem sentir-se coagido pelos daclos cle urna pesquisa
preexistente . A pescluisa sobre a r.r'roradia clo Insee, por exemplo, estudalrdo as
populagOes vulnerarreis, nio alrloriza cstudar a relagao destas populagOes com
as instituiqoes, jd que desprovicla de informagoes sobre patologias especificas,
como o saturnismo inferntil, ou o engajamento dos precariamente alojados ern
associag6es militantesr("'. Os dados "talhados sob rrreciida" sem duvida nAo po-
dem ser reutilizados por outros estudos: ao inverso de uma pescluisa clo Insee
onde inur.neros pesquisadores de tenlas de pesquisa heterciclitos poclem "garim-
par" dados, estas pesquisas eslao ao sen-igo de uma tese original e, portanto, cr

priori, despror.idos cle importincia para outros trabalhos.

O inicio da abordagem
A especificidade de uma abordagem articulando os dois metodos, qualita-

tivo e quantitativo, consiste emfazer dialogar as duas perspectivas ao longo de
toda a pesquisa numa temporalidade bastante precisa. Cada metodo responde a
um questionamento particular em funqdo do momento em que ele 6 mobilizado
no processo de pesquisa. A cada etapa, os resultados obtidos e as observaqOes
metodol6gicas realizadas se completam, no sentido de fornecer esclarecimentos
especifi.cos 2r aniilise.

169. DIETRICII-RAGON, P "Tension autour cles procedures liies d l'insalubritd - Lexemple du
saturnisme infantile". In: LAFLAMME, V;L-EVY-VROELANT, C ; ROBERfSON, D. & SMYTH,J.
(org.). Lc logemoi precaire en Europt. awt marges du palais. Paris: LHarmattan, 2007, p. 3,i7-360
[ "Habitat et Soci6tds" l .
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A temporalidade do pescluisa
A escolha da cronologia da pesquisa clecorre dos aportes reciprocos dos dois

rnetodos. A abordagem qualitativa e onipresente, e e inicialmente rltilizacla em
uma visicr explorat6ria, ern rrista da construgao do questiondrio e da escolha c1a

florma de sua aplicagao. As lalas reco]hiclas por ocasiao da pre-pesquisa permi-
tern prirneirzlmerlte "captar" o r.ocabulario e as expressoes das pess.ras intcrro-
gadas, possibilitanclo em seguida aproximar-se mais cle seu universc'r linguistico.
Desta forma, estas con\rersas permitem detectar incompreensOes no entprego de
cleterrminados termos cqur\-ocos, cr)mo, por exemplo, a expressao "condigOes cle
trabalho". Esta efetivamente pode reenviar tanto a ambiencia clo local quanto
as relag6es com os colegas ou irs condiqdes "lisicas" do trabalho. A {im de er.itar
ambiguidades, vdrias precisOes poclem ser assim aportadas As rnoclalidacles clo
cluestiontirio: "possibilidades de sentar-se", "luminosidade insuficiente", "lim-
peza no local de trabalho" etc. Gracas ao conhecirnento "qualitativo" que o
pesquisador adquire atra\,6s cleste procedimento, aos poucos o questiondrict vai
sendo adaptado as pessoas pesquisadas e ao fen6meno estuclaclo.

Ern igual mechda, o conhecimento adquiriclo in loco, as obsenaeOes feitas e
as entrevistas realizadas.junto ir populagio estudada permi[em ao pescluisaclor
escolher o modo de elaboragao do questiondrio mais adequado ao seu objeto
de pesquisa e As caracteristicas clas pessoas pesquisadas. Neste particular, seria
complicado tertar realizar uma pesqriisa telef6nica domiciliar com assalaria-
dos (senao em algumas horas do dia, ou da noite), ao passo qlle este moclo de
coieta de dados poderia ser perfeitamente apropriado se a populagao estudada
concernisse as mulheres em licenga maternidade. Da mesma fonna, cnviar ao
pescluisado um questiondrio autoaclministrado seria impertinente para um estu-
do sobre as trajetorias de imigragao, jd que as eventuais dificuldades de conhe-
cimento do idioma poderiam juntar-se irs dificuldades da expressAo escrita, por
exemplo, em relagao aos scntimentos e ressentimentos do pesquisado.

A abordagem qualitativa e mobilizada ao longo de toda a reflcxio e analise.
O material qualitativo permite "pousar um olhar" sobre o calnpo no qual se de-
senrola o cendrio da pesquisa. Para compreender a vida de um bairro, por cxem-
plo, urge um relativo conhecimento de seu entorno, observar precisamente suas
ruas, seu espaQos verdes, seus com6rcios etc., e em diferentes mornentos da
jornada, [otografando-os ou coletando documentos administrativos (relatorios
de reuniOes, jornais municipais etc.). E igualmente instrutir.a a parricipaqao em
reuni6es dos conselhos de bairros, e marcar presenQa em sua r.ida associativa.
Subsequentemente, observag6es etnogrdficas podern ser completadas por en-
trevistas com seus habitantes, ou com alguns deles, previamente selecionados.
Numa segunda fase, o trabalho de campo consiste em disponibllizar o questio-
ndrio a toda a populaqao estudada. Assim, posteriormente a aplicaQAo do questio-
ndric.r, observagOes e entrevistas podem novamente ser reavaliadas, simultanea-
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rnente para obter informaQoes complementares, ou para vislun-rbrar er''entuais

"rr.r1.,e6"r, 
r'nas tan-rbetn para con{irmar resultaclos oriundos da andlise estatisti-

ca. E o que con{irmu- rlgr,rm pesquisas posteriores' Assim' na obra Lc sctlorie

cle la preccrrite (O salaria.iu du piecariediicle)L;", Serge Paugam LrtilizoLl os clados

de uma pescluisa qualitatil'a realizacla em l995 junto a Llrla alnostra de 1'036
salariaclcis clii'icliclos em cinco regioes cle emplcgt', pcsquisa '-1ttc 

ele tnesmo enri-
queceu em 1998 cclm entrevistas junto a ulna arnostra de 83 salariados oriundos
clas mesmas empresas. A pesquisa qualitativa permitiu-ihe aprolundar os lemas

Iigaclos as experiencias viviclas dos salariaclos e articular estes resultados colrl os

cla pesquisa por cluestitlnario. Urge , portanto, guardar em mentc quc cxiste urna

temporalidaie particular no processo de pesquisa, e que os-dois metodos nao

sao utilizados cla mesma maneira. Mais ainda: os resultados oirticlos gragas a eles

nao possuem o mesnlo estatuto.

O duplo estdtlLto clos mcrterictis

C) material qualitativo tem um duplo estatlito' Jzi o dissemos' ele e primeira-
mente mobilizaclo ao longo da fase eiplorat6ria da pesquisa' com o obietivo cle

elaborar o questionArio. As entrer''istas semidiretivas sAo um revelador cle deter-

minaclas problematicas e serveln para testar as questOes suscetiveis de criar pro-
blemas por ocasiao de sua aplicacao' Quanclo nos interessamos por praLicas difi-
cilmente confessdveis (prfticas sexuais, ttlxicomania, extremismo politico etc )'
e particr.rlarmente pertinente utilizar a abordagem qualitativa a fim de encontrar
a inelhor formulagao pc'rssivel para clirigir-se aos pesquisados Por exemplo: an-

tes cle perguntar diretam"r-rt. ut, inclividuos se eles votaram na Frente Nacional
(partiio .L "*tr",ru-clireita 

na Franqa) nas ultimas eleiq6es por meii'l de r:rna

questao fechada, tipica de um cluestiondrio, e sem duvida mais pertinente uti-
l\ra, a abordagern qualitativa para deixar o pesquisado erprimir suas opiniOes'

penrritinclo-lh" irrtificar suas pclsigOes. Esta ctapa pcmritc construir chaves de

compreensao dcr voto cle extrema-direita e reformular a questao de forma per-

tinente: no questiondrio, poderiamos, por exemplo, pergllntar aos individuos o

que eles pensam deste voio ("totalmente de acordo", "antes de acordo"' "antes

errr desacordo". "totalmente eln desacordo"), o que lhes daria a oportunidade de

se pronunciar indiretamente sem lalar de seu proprio comporLamento'

Por outro lado, a abordagem qualitativa torna possivel considerar atitudes
conl as quais nunca teriamoi sonhaclo sem um bom conhecimento do cam-

po cle peiquisa e cla populagio. As respostas a determinadas questOes parecem

eviclentes para o pescluisador, e ele nem sempre imagina que elas possam criar
problemas por ocasiat da aplicagio do questionario em populag6es especificas'

170. PAUCAM, S. Lr: -salarie dclaprkaritt - Les nouvelles formes cle l'intdgration professionnelle '

Paris: PUE 2000.
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E exatamente o caso para Lrma questao colxo essa: "Voc€ estd otimista cclm o fu-
turo?" Para o pescluisador, as tres respostas "sint", "nao'' e "nao sei" exprimem o
conjunto dos diferentcs posicionartL-ntos possiveis. C)ra, o trabalho qualitativcl
de campo pern'rite descobrir outrtt atitude: eln cleterminadzrs culturas, nao € pos-
sir,el pronunciar-se sobre seu proprio destino, e e entao necessario acrescentar
as modalidacles "se Deus cluiser" ou "issc'r nao depende de tlim".

Mas o trabalho etnogrdfico realizado ao longo desta primeira lase nao e uni-
camente rnobilizado por um objetivo erploratorio. Ele e tambem integrado ao
processo cle pesquisa enquanto tal, e e objeto de uma andlise etnogrzifica precisa.
Deste modo. as entrevistas, por exemplo, sao analisadas colllo instrumentos
compreensir.os da experiencia vivida pelas populaqoes estudadasrT'. Em suma, o
trabalho qualitativo de campcl e ao mesmo tempo util para constrttir o qllestio-
ndrio, mas igualmentc para intcrprctar os dados oriunclos destes ultimos. Vale
len-rbrar, para concluir, clue duas entrevistas realizadas em momentos diferentes
da pesquisa tOm usos distintos. Feita no inicio da pesquisa, a entrcr-ista possui
um estatuto ao mesmo tempo exploratorio e compreensir,o. Mas, efetuada no
final do processo de pescluisa, ela se torna verificativa sem deixar cle ser com-
prccnsiva. c pcrntilc a\an(ar na analise t'lazcr errrcrgir llo\'os queslionalllentr.l5.

Reciprocamente, alguns elementos do questionario possuem uIrI duplo em-
prego. E o caso das questOes abertas clue perrnitern obter informaqocs uteis para
reintegrar modalidades "esquecidas" no questionario e que dao chances as pes-
sclas interrogadas exprirnir-se e dar sua opiniao sobre a questao posta. Em un-t
questionrrio destinado aos marginalizados de centros de hospedagem de urg€n-
cia, A questao: "Desde que rroc€ chegou aqui, r,ocO constatou olltras evolugOes
do tipo de popuiagAo que lrequenta este centro?", os pesquisadores coletaram,
por exemplo. estas talas: "Antes eram mais mendigos, simpziticos, agora sio
pessoas que tiveram uma vida antes desta vida. Vemos que eles ha pouco se
tornaram pobres. que problemas recentes os colocaram na rtla." "Nenhuma mu-
lher descle os inicios. Mais pessoas do Leste. Acolhida dilerente da associaqAo,
ja que a fila e menos densa, presenQa de guardas. Personalidade dos usuarios
que muda: nao necessariarncnte a imagem do mendigo, enquanto pessoa des-
socializada hd muito tempo. Ali poclem existir pessoas que trabalham mesmo
liequentando 0 centro" I7].

Estas respostas poclem eventualmente ser recodificadas para se tornarem
objeto de uma andlise textual, mas e igualmente interessante cruzd-ias com as
entrevistas efetuadas antes e apos a aplicagio do questionario. Elas vem efetiva-
mente confirmar uma das hipoteses emitidas por ocasiao da fase etnogriifica da

I7l. SCHNAPPER, D. La compr1hension sociologirlue - D6marche de l'anal1'se tvpologiqr-re. Paris:
PUE 1999.
I72. LOISON, M. Enqte te ttuprts clts personrl.'.s viranl d proximttt des ccnlrrs d'acctttil tt
d'hebtrgement d'urgr.nce tnile-cle-France. 2007 [Pesquisa nao publicacla].
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pesquisa, a saber: que os marginalizados distinguem os velhcls mendigos ocio-
sos de antanhcl e os jovens SDF (sem domicilio fixo) de hqe que trabalham. por
outro lado. os dados estatisticos oriundos das questOes lechadas poden-r, elas
tamb€m, ser utilizadas de duas maneiras diferentes. Elas servern ern primeiro
lugar de dados de enquadramento. podemos assim cornparar as renclas da po-
pulagao homossexual strasburguense aos do conjunto da populagAo lrancesa
para posicionar este grupo especifico no espaqo social. Em segundo lugar, os
dados possllem urna funqao analitica: eles permitem estudar as diferenqas cle
renclas no seio desta popr-rlac:ao homossexual, que depende clas diferengas cle
consurlo, de modo de rrida erc. A cornparagao com daclos nacionais permite clar
outra amplitude e outro alcance mais geral a pesquisa (o que Greene et al. de-
norninanr "expansao"). Os dois metodos, qualitativo e quantitativo, dialogarn,
pclis. entre si, e conr.iclatn o pesqltisador a estar particularmente atento ao peso
que ele acorda a cada um. Em articlllando-os, ele tarnbem se torna sensir.el 2rs
especificidades metodologicas, aos sells aportes diferenciados, bem colrro a sua
pnipria prdtica de campo.

Os resultados
O interesse cleste metodo "de dupla cabega" e evidentemente o de aportar

uma "clupla prova", isto e , o de confirmar corrr um metodo os resultados oriun-
dos do outro ("triangulagao")r7r. Mas tocla utilidade da alianga reside tambem
no fato que cada um dos nretodos aclara os resultados obtidos com o outro
("cornplementaridade" e "clesenvolvimento")rt+ e permite, pois, tornd-la mais
er.,idente. Por outro lado, esta rnetodologia favorece tambem um posicionamen-
to cientifico mais "justo" em relagao ao objeto de estudo, notadamente porque a
confrontagao dos resultados oriundos dos dois metodos pode Ier.ar o pcsqr-risa-
dor a reconsiderar suas hipoteses e sua quesdo de partida ("iniciagao")17;.

A analise qualitcttiva aclara a analise quantitativa
Para a andlise dos dados cluantitativos coletados, os conhecimentos qualita-

tivos sAo de grande valia: sao eles que fornecem as chaves de andlises de deter-
minados resultados que permaneceriam t'rbscuros sem um bom conhecimento
do campo e da erperiencia vir.,ida das pessoas pesquisadas. "De fato as analises
ditas 'qualitativas' ou, pior, 'literiirias'sao capitais para compreender, isto e, ex-
plicar completamente aquilo que as estatisticas apenas constatam, semeihantes

I73. GREENE, J.C.; CAR{CELLI, VJ. & GRAHAM, WE "Torvard a conceptual framework for
mixed-method er.aluarion designs". Op. cit.
174. rbid.
175. rbid.
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as estatisticas de plur,iometria!'1t6. Por exemplo: sem este conhecimento do cam-
po o sociologo estatistico estuclando os comportarlentos clos marginalizados clos

centros cle hospedagem de urg€ncia corrr: o risco cle ter uma visAo truncacla da
realiclacie socizrl. A obsen'agao etnogrAfica clos bairros e as entrevistas iunto aos
marginalizados permitern apreender melhor a complexiclade desta coabitagacr
particular e entencler que nao e Go fdcil t'iver nas imediagOes de tais estrllturas:
as populagoes acolhidas nestes centros sao as vezes barulhentas, alcoolizadas
ou agressivas, urinarl nas ruas e ali "estacionalr" tanto de dia cluanto de r-roite'

Este conhecimento do campo de pesquisa evita, pclis, cair numa condenagao
unilateral cla intolerAncia dos habitantes. Da mesma forma, a utilizagao unica de
estatisticas incita a apreender os ocupantes destes alojamentos insalubres como
clorlinados e destituidos cle clualquer margem de manobra. C)ra, a abordagem
clualitativa complexifica esta constataqao, as entrevistas colocanclo em eviclencia
qlle os mal-alojaclos nao sao desproviclos cle estrategias'77. alguns consideram.
por cxemplo, o alojamento insalubre cotno urn meio para erceder ao aloiamento
social, jri que as instituiqoes concedem um 11ovo alojamentcl frit)ritariamen-
te aos habitantes clos irnoveis mais degradados. Eles poclem entao usar cleste

argumento em suas relaQ6es com as instituigoes, isto e, inflectir stlas opcLles

resiclenciais em fungao das oportunidades. L)s resultados do trabalho qualitarivo
aportam assim novos esclarecimentos que pennitern interpretar e compietar os

clados estatisticos.
As entre\Iistas ajuclan-r igualmente a compreender os resultaclos estatisticos

que poclem parecer contraintuitivos. No seio de uln grupo de assalariados licen-
ciados, rima analise a partir de um modelo de regressatl logistica mostra que "em
iguaidade de circunstincias", as pessoas desempregadas sao menos propensas
qlle as en-rpregaclas a abandonar sua regiao para encontrar trabalho, ou para
bnscar uma formagao que melhor as qualifique. Este resultado aparentemente
curioscr, no elltanto, pode ser facilmente interpreudo graqas is entrevistas' A
rnudanqa de resiclencia representa para as pessoas desempregadas um duplo
risco: o de um possivel not'o fracasso profissional e o de um desenraizamento
que implica Llma rllptllra das relagOes sociais e farniliares. Ao longo de uma en-
trevista, uma antiga operdria desempregada confidencia: "Prefiro ficar por aqui
[...1, pois minha mae, as vezes, necessita cle mim, para se locomover; € que ela
nAo tem carro. Eu fico por aqui, jd estou acostumada aqui"178'

176. BOURDIEU, P Quc-stions dr:sociologie. Paris: De Minuit, 1984, p.29.
I77. DIETRICH-RAGON, P ''Tensions autour cles procedures liees ir I'insalubrite - Lexemple du
ralurni\rn(. in[.rntilc . 1)p r'il.
I7B. ROUPNEL-FUENTES. M. Unc rtrpture totale - Le licenciement rnassif des salaries de
Moulinex. Op. cit.

179

Box

Pesqtrisa O salario dcr precariedode
Enr su;r obra Le salarie cle Ia preccrrite. Serge Paugarn beneficia-se cla alianca clos

metclclos. Analisanclo as diferentes formas de integracao profissional. crr-rzando a cli-
lnensao cla relagao com o trabalho coilr a do ernprego, ele evidencia qllatro modelos: a
inttgrncCttt gdrLlnttcld alianclo satislagao no trabalho e r:inprego garaniiclo, a inte groqdo
intcrLct car:rcterizada peia satisfagao no trabalhcl e emprego ameagado, a integrcrqao
Iuboriosa marcada pelo clescontentamento no trabalho e a proteeAo do emprego, e a
integraqao eliminatorid retinindo jnsatislacacl no trabalho e instabiliclade profissional.
A partir de viirios inclicaclores cle satide, o autor ntostrit quc a pxrrc dos assalariados
apresentando prolrieinas do ponto de vistzr de seu estado de saircle lisica e psicologica
e nr:ris eier.ada entre os assalariados proxirnos aos moc1elos da integraciiLt lcboriosa e
t1a integr.trcao e lintinat(tria clo que junto aos assalariaclos aprrtrimando-se cia intcgr.a-
qin gctrttnttcla ou cla integrcqao tntcrLa.Junto aos plintciros, a prrrporgio clos assala-
riaclos que sofiem de insonia e respectivamente cle 25 e 28o/o contra 16 e 18o/. para
os segundos. Os problemas c1e satde nAo clevem.l-rois.5cr nnicaurcnte associaclos ds
inquietagdes relativas ao emprego. A importiincia cla depressio psicol6gica, manifes,
tada na pesquisa por questioniirio, pelos :rssalariaclos prdxirnos ao moclelo da inte-
Erocato lctboriosa, favoreceu o esclarecir.nento :tporta.lo pelas entrevistas feitas juntit
aos assalarizrclos de urna agencia de seguriclade social. Gra('as ir pesquisa c[ralitativa
foi possir.el compreendcr o tlcscre diro infligido a iclenticl:rde clcstes tiabalhiclores e a
lorte desorgzrnizagao pro{issional assolando seu trabalho. O extrato abaixo faz parte
cle unrzr entrevista feila com unra mulher c1e 50 anos. cmpregacla no escritorio cio
otgani'ttto eCittta t ilacl,,: 'f Prt'Ciso rCr,)nllCCCr titrc aqtri (.\i\lCril rrruitrrs Irohlcrrras.
e igualmente colnpreender qLie as pessoiis nos }lrocLlraln porque fazemos nril coisas a
elas destinaclas, a corneqar pela r:orresponcl€ncia e toclo o resto imagin;ir.el, mas nem
Itrclo p,,tlc 'er lt'ilo roln d \e ltreidadc Ar'rilllltcntc t'rigitla. L irso. xqLli c corrr.ria. csll
forila de trabalhar muito, muitc'r. muito, rnuito. rnuilo velozmentel scln qr-re alguern
sr: pcrgunte pclos obstdculos existentes. pekrs tantos bloqueios que nos impecler-n
alcangar as metas e os objetir.os cle nosso trabalho. '

PAUGAN4, S. Le salarie dc laprecaritf - Les nouvelles formes de f integration
professionnelle. Paris: PUII 2000, p. 216

A analise qLtctntitatiyct aclara a onalise qu(iitatiya
L) trabalho qualitativo nao recobre a aniilise aprofundada de determinados

objetivos cla pesquisa. Ele geralmente leva o pesquisador a dar urna importdncia
l)arli( uler as di:[unt ocs :ot iais. ao pass() (luc a al)()rdagem quanlitatir a. ao con-
trario, relativiza algumas de suas componentes atipicas. Na rnaiclria dos casos
envolvendo conflitos sociais (fenOmeno NimbytTq, por exemplo), muitas sao
as pessoas que "demanclam a palarrra"r80, ou seja, que reivindicam o direito de
poder falar: geralmente sao estas as mais ouvidas e as mais visiveis. Conse-

179. Not Lnmy Batlryard.
I80. HIRSCHMAN. A O. D(l'tction et prlsc de parole . Paris: Fayard,, 1995
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quentemelrte, qltando o pesquisador desloca-se pala um campo do pesquisar,
tanto para entrevistar quanto para rettnir dados obsentaveis, em geral eie tende
a n-rajorar o comportatnento clestas pessoas cluc expritrcrn stlas opiniOes' Con-
trariar.nente. lundada numa alnostra representativa da populagao implicada ao
conflitil, a pescluisa quenLitative 1'rcrnritc cliscernir a heterogeneidacle dos com-
portamentos e sua importAncia relativa.

Aiguns elementos, alern clisso, nao poderl ser pror''ados seln uma aborcla-
gern quantitativa, que nao somente fornece utna medicla estatislica, rnas ajuda
a descobrir fenOmenos ocultados a visao qualitativa. Esta calibragem por dados
cilraclos coloca em evid€ncia. por exempltr, os processt)s sociais, as relagOes ou
as recorr€ncias que as entrevistas qualitativas nao podem desvenclar' Isso e par-
ricularmente verclade para o estudo clos determinismos sociais' Entrevistas dei-
xam certamente pressentir que os filhos de executivos tem mais chances que os

filhos de operarios cle sc tornarem executivos, mas somente uma abordagem es-

tatistica fundada em tabelas de n-robiliclade permite afirmii-lo rigorosamente Da
rlesma forma, a forga demonstratir''a dtrs estatisticas vincula-se a possibiliclade
cle mobilizar instrllmentos tecnicos como as regressoes logisticas ou lineares,
que permitem controltrr determinados elernentos e evidenciar o efeitcl pr(rprio
.1" ,-, varidvel. O estudo qualitativo cia popr-rlagio vivendo em residOncias in-
salullres faz pensar que as pessoas que moraln en1 casas rnais llrecarias e que dis-
p6em cle mt:nos capirai sacl as que mais se revoltam contra as instituiqOes' Ora,
iealizando uma analise estatistica a partir de um modelo de regressao logistica,
e possir,el perceber que. elx conclieoes de vida "iguais", as pessoas socialmente
rnais bem-suceclidas sao mais revoltadas que as outras. Estando em situaqao
cle exigir clireitos do lhto de seu estatuto social, estas pessoas ccrnsicleram que
existe ur-na grancle distAncia entre suas concligOes cle vida e sert "valor social", e

por isso se sentem injustigadas. A utilizagio de tecnicas estatisticas leva' pr-lis' o

pesquisaclor a considerar as coisas em sua cotnplexidade e a fazer uma analise
mais sutil en.r relagao as conclusOes que ele poderia ter chegado ao scrvir-se cx-
clusi-",amente dos ciados de um trabalho de carlpo etnogreifico.

O 1tosicionarncnto do pesquisador
Para cclncluir: a alianga clos metodos reveste-se cle um interesse prirnordial

em termos de postura cienti{icir, favorecenclo um posicionamento mais "it-tsto"

em relacao a un-r obieto de pesquisa. O metodo qualitativo tem a vantagern de
preservar o pesquisador de urn distanciarncnto exces5ivo que persegue todo
estatistico. Reciprocamente, o trabalho quantitativo ajuda a nao cleixar-se "{a-
gocitar" pelo campo de pesquisa, a nao assumir tocla distancia cnlica c a nat'r
"cair" na "patologia". A "despersonalizaqao" do instrumento cluantitati\-t)' por
exemplo, e ritil quando a colocamos ao lado da subjetividade das entrcvistas ou
clas observac6es e, sobretudo, clos sentimentos que nascem da pratica de um
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calnpo de pesquisa qualitativo. A articulac-Ao dos dois metodos apresenra, pois,
uma grande vantagem em ternlos cle posicionamento do pesquisador. Por suas
iclas e vinda mirltiplas entre uma "socicllogia clinica" ao campo de pesquisarBr,
ou seja, mais proximas das entrevistas, e uma andlise quantitativa de daclos. e
lhctivel evitar o miserabilismo (devido a excessir.a proximidade ao can-rpo cle
pesquisa e a liga('ao relativerrnente forte cont os pesquisados), bem conro evitar
um objetir.isrno exagerado (nao dialogar senao com as estatisticas). A comple-
mentaridade dos nt€todos e sua Lltilizaqao cr)nlunta tllllla pcsquisa melhoram
a clualidacle do trabalho cientifico, pennitinclo ao pesquisador decilrar melhor
seu objeto de pesquisa.

A articulagAo entre meloclo qualitatir.o e metodo quantitativo apresenta inu-
merils \rantagens e um interesse epistemologicct garantido. A criagao de uma
pesquisa "sob medida)' que acresce cladcls Iocais e precisos sobre uma populacao
especifica associada a um trabalho etnograifico rninucioso nutn espaq-o delimi-
tado geograficzrmente, fornece inumeros elementos para empreender uma pes-
cluisa sociologica. Mesmo colx amostras cle pesquisa consideradas relativarnente
fracas enr relacao as das grandes pesquisas estatisticas, e possir.el, graqas a alian-
ga dos r-netodos, realizar analises sociologicas pertinentes. As duas abordagens
sao complementares e aportam r"rm duplo esclarecimento ao objeto de pesquisa,
permitindo cornpreender melhor a cornplexidade dos fenOrlenos estudados. C)
trabalho qualitatir.o ajucla a compreender o que se esconde por detras das cifras,
ao passo que o n-r€todo quantitativo aclara os resultaclos obtidos gracas as
entrer.istas e as obsen,ag6es. A rr-retodologia assim en-rpregada aporta uma
tnais-valia cientifica nao desprezivel, notadamente porque ela estimula o pes-
quisador a reahzar um trabalho rellexivct interrogando-se sobre sua prdtica de
campo e sobre os resultados aportados pelos dois n-retodos a firl c1e enconrl.ar
um equilibrio entre posicionamentos que frequentemente sao colocados de cos-
tas um para o outro.

181 . GAULEJAC, V & TABAODA-LEONNETTI, I. Lalutte des places. paris: f)esci6e cle Brour,r.er.
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