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A pesquisa por questiondrio

Isabelle Parizot

A pesquisa por questiondrio, aos olhos de alguns, € tida por modelo padrio,
ou seja, um modelo ideal para uma pesquisa cientifica em ci€ncias sociais, dado
o cardter estatistico de sua exploragdo. Inversamente, este tratamento estatis-
tico 2rs vezes aterroriza estudantes e pesquisadores pouco familiarizados com
os m€todos quantitativos, que se negam a assumir este modo de coleta de in-
formaq6es. Estas posturas, uma e outra, sao prejudiciais. Seria efletivamente la-
mentdvel descartar a priori uma importante parcela de instrumentos aos quais
a sociologia poderia recorrer..., mas convem tambem ter presente que de forma
alguma as estatisticas garantem a qualidade de uma pesquisa - em particular se
os dados utilizados foram malcoletados e malconstruidos.

O interesse principal da pesquisa por questioniirio e o de reunir uma grande
quantidade de informagdes, tanto factuais quanto subjetivas, junto a um n[me-
ro importante de individuos - a representatividade desta amostra autorizando
inferir a um conjunto da populagio de estudo (cf. o cap. de Jean-Marie Firdion
e Marion Selz) os resultados obtidos junto aos pesquisados. O objetivo de tais
pesquisas pode ser o de medir a frequ€ncia de caracteristicas (situag6es, com-
portamentos, opinioes ou atitudes...) em uma populagao dada, mas em ci€ncias
humanas e sociais ele visa principalmente a analisar as relagOes entre estas ca-
racteristicas. Tratar-se-a, por exemplo, de interrogar pessoas sobre seu estado
de saride e sobre sua situaqao social a fim de descrever as desigualdades sociais
em termos de saride e analisar os vinculos existentes entre saude e ambiente
social; ou ainda recolher as informag6es necessdrias para estimar em qual me-
dida a situagao familiar influencia os modos de sociabilidade no seio do bairro
de resid€ncia. Todas as temdticas e problemiiticas podem apriori ser objeto de
uma pesquisa por questionArio. A opcao de recorrer a este expediente ou n6o
depende principalmente da maneira como e colocada a questao da pesquisa -
bem como a populagAo estudada. Sublinhamos, al€m disso, que o tamanho re-
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lativamente importante da amostra nio e somente um trunfo, mas tamb€m uma
condigZo necessdria a esta metodologia. Ndo e adequado, por exemplo, consi-
derar tal pesquisa se nio for possivel interrogar mais de 200 pessoas. As aniilises
relativas a um pequeno numero de individuos, com efeito, raramente permitem
obter resultados estatisticamente significativos (lembramos que teoricamente e
incorreto calcular porcentagens para um conjunto inferior a 100 pessoas).

A pesquisa por question6rio, aliiis, repousa sobre o principio dapadroniza-
gdo. As respostas similares dadas por pesquisados diferentes sio, por ocasiAo da
aniilise, consideradas equivalentes. Convem desde entao colocar precisamente
as mesmas questOes ao conjunto das pessoas interrogadas, mas tambem ho-
mogeneizar as condigoes de sua elaboraQao - que sempre sao suscetiveis de
influenciar as respostas. Esta padronizagAo € essencial para garantir a compara-
bilidade das respostas entre os pesquisados. Ela corresponde ao fundamento da
metodologia.

As vezes critica-se este tipo de pesquisa por ela nao refletir suficientemente
sobre o que as pessoas fazem ou pensam. Alguns insistem no fato de determi-
nadas quest6es induzirem fortemente as respostas. O que e verdade. Outros
evocam o fato que as pessoas nAo responderiam de forma sincera ou deforma-
riam mais ou menos voluntariamente a realidade. Lii ainda, estas reaqOes podem
existir. Toda arte de construir a pesquisa e de redigir o questiondrio consiste
precisamente em contornar estes obstaculos, a fim de que as respostas obtidas
reflitam maximamente a situagao das pessoas interrogadas.

Nao existem, para este fim, regras metodologicas imutdveis. Sendo cada
pesquisa particular, urge frequentemente adaptar os instrumentos - e ate mes-
mo adotar uma atitude inversa ao que e comumente prescrito. Neste capitulo,
portanto, nao encontraremos "receitas" estabelecidas nem regras a aplicar de
forma sistemdtica, mas antes alguns principios gerais podendo guiar a elabo-
ragao de um questiondrio. O objetivo e o de sublinhar as principais dimensOes
que exigem uma atenqao particular, a fim de reduzir as fontes de obliquidade e
de obter dados os mais fiiiveis possiveis.

Diferentes tipos de pesquisas por questionario
Podemos distinguir dois grandes tipos de pesquisa: um tipo onde o questio-

niirio e aplicado por um pesquisador, outro onde o proprio pesquisado preenche
as respostas (fala-se entao em questiondrio autoadministrado). E precisamente
em fungao dos meios materiais e financeiros disponiveis que se decide qual de-
les aplicar. A intervengao de pesquisadores competentes e bem-formados efeti-
vamente e dispendiosa (e mais ainda quando o numero de entrevistas a realizar
for elevado e a lista de perguntas for muito extensa). Mas ela geralmente melho-
ra a taxa de participagio - o pesquisador podendo desenvolver seus argumentos
para encorajar as pessoas a participar - e paralelamente diminui o numero de

86



-

questOes nao respondidas. A representatividade da amostra de uma parte, e a
qualidade das respostas de outra, encontram-se desde entio majoradas. A esco-
lha do modo de elaboragio das perguntas igualmente pode depender das carac-
teristicas da populaqio estudada e, em determinados casos, do objeto de estudo:
trata-se de descartar as metodologias que introduziriam excessivas obliquidades
ou que diminuiriam demasiadamente a qualidade das respostas obtidas.

A presenga fisica de um pesquisador, por ocasiAo de uma pesquisa "face a
face", autorizauma grande interagao com o pesquisado - o que se revela util
quando este nao compreende uma quesmo, quando ele deseja interromper a
entrevista ou quando se deseja acompanhar o questionario de documentos tais
como fotos ou grdficos. Este procedimento oferece igualmente a possibilidade
de observar o ambiente do pesquisado (seu lugar de resid€ncia, seu trabalho
etc., de acordo com o lugar em que a pesquisa € realizada). Hoje o computador
substitui cadavez mais o "questiondrio impresso" pela registro, da parte do pes-
quisador, das respostas aportadas. E o que se denomina metodo Capi (Computer
Assisted Personal lnteruiew). O grande interesse € o de suprimir a fase longa,
custosa e fastidiosa de digitalizaqao informdtica a posteriori dos dados. Mas a
presenca de um computador por ocasiio da entrevista nao e neutra, e convem
interrogar-se se as representaQoes que os pesquisados se fazem (em termos de
modernidade, de meios fi.nanceiros, de dominio das tecnologias etc.) correm o
risco ou nao de perturbar suas relagOes com o pesquisador ou se interferem na
orientagao de suas respostas. Assim, segundo a populagao pesquisada e segundo
o objeto de estudo, is vezes sera preferivel utilizar os "questiondrios impres-
sos"r8. Convird igualmente levar em conta as coergOes ligadas ir utilizaeio de
computadores, no plano material, em termos de transmissao e seguranga das
informaq6es coletadas etc.

Pesquisar por telefone permite beneficiar-se da intervenqdo de um pesqui-
sador, reduzindo os custos do proprio levantamento de dados e contornar no-
tadamente certos problemas ligados d eventual dispersio geogrilfica dos pes-
quisados. La ainda e possivel registrar diretamente as respostas no computador
(trata-se do metodo Cati: Computer Assisted Telephone Interuiew), o que reduz
os custos de digitalizaqAo e diminui os riscos de erros por ocasiio do registro
definitivo dos dados. A pesquisa por telefone supOe, no entanto, certas con-
digoes em termos de amostragem, que nao desenvolveremos aquile. Outro in-
conveniente e que e mais dificil, quando nAo se v€ seu interlocutor, detectar
nele sinais de uma eventual lassiddo - o que aumenta o risco de desist€ncia ao
longo do questioniirio. O questioniirio utilizado devera ser mais curto do que o

18. Uma solugdo poderia residir no desenvolvimento atual de tecnologias permitindo a utilizagdo
de papeis e estiletes eletrOnicos.
I9. No caso de pesquisas de populaqdes em geral, palia-se as vezes a aus€ncia de base de sondagem
gerando de forma aleat6ria numeros de telefone fixos e m6veis.
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previsto numa entrevista face a face: considera-se que ultrapassando os quinze
ou vinte minutos, a pesquisa por teleflone e inadaptada. As questoes colocadas,
portanto, serio mais simples e compreenderao menos itens.

Seja qual for o metodo adotado, uma atengao particular sera reservada as
condigOes de execugao da coleta de dados, para al6m dos "efeitos pesquisado-
res"'", que podem orientar ou influenciar as respostas. Uma das preocupaqoes
no momento das pesquisas telefOnicas, aliiis, e o diffcil dominio destas condi-
Q6es, o pesquisador dificilmente podendo controlar se o pesquisado estd sozi-
nho ou nao e se a presenQa de um terceiro perturba ou nio suas respostas2,. O
domicilio do pesquisado em geral aparece como um bom lugar para se realizar
uma pesquisa, ja que ali ele geralmente sente-se mais ir vontade e menos coagido
pelo tempo. Mas, assim como para o conjunto das etapas da pesquisa, nenhu-
ma opiniio e a priori a melhor. Um questiondrio sobre a viol€ncia domestica,
por exemplo, Lalvez seja mais frutuoso fora do recinto familiar. Outro exemplo:
uma comparaqAo das respostas entre duas pesquisas sobre o consumo de drogas
ilicitas junto aos adolescentes mostrou que o uso de tais substAncias e menos
declarado em uma pesquisa por telefone e a domicilio do que atraves de um
questiondrio autoadministrado em ambiente escolar22.

Interrogar-nos-emos, portanto, sistematicamente, sobre o lugar e as condi-
eoes da realizaqAo da coleta de dados mais apropriadas para facilitar a aceitaqao
da pesquisa, para transmitir confianga a pessoa e suscitar respostas sinceras. O
mesmo vale para a intervengao ou nao de um pesquisador.

A presenqa de um pesquisador nem sempre e efetivamente necessAria: Ela
melhoraria ou, ao contrdrio, perturbaria a coleta de dados? As pesquisas au-
toadministradas reduzem as obliquidades ligadas a presenga de um pesquisador
e apresentam a vantagem de custos de execuqao menores. Quanto aos temas
sensiveis, elas is vezes sdo percebidas como menos indiscretas. Inversamente,
elas supOem que os pesquisados possam ler e compreender as instrugOes indi-
cando como responder - sabendo, alem disso, que nenhum pesquisador estd
presente para corrigir eventuais incompreens6es. Quer se trate de um "questio-

20. Trata-se do [ato de muitas respostas dos pesquisados serem em parte influenciadas nao somente
pelo comportamento dos pesquisadores, mas tambdm por suas caracteristicas (sexo, idade etc.).
Ndo desenvolveremos aqui esta questao, reenviando-a aos infmeros estudos sobre os ',efeitos dos
pesquisadores", p. ex., a recensao feita em VAN METER, K.M. "studying surve), interviewers:
A call for research and an overview". Bulletin de Methodologie sociologique, n. 88. out./2005, p.
6l-7I. Sublinhamos igualmente a importAncia do profissionalismo dos pesquisadores em geral e
a necessidade de uma formagio especifica para cada pesquisa a firn de minimizar estes ..efeitos
pesquisadores".
21. Pensamos, p. ex., numa situaQao em que o pesquisado, localizado por uma chamada de celular,
se encontra em um transporte priblico e € solicitado a responder ao questioniirio.
22. BECK, E & PERETTI-WETEL, P "Les usages de drogues illicittes d€c1ar6s par les adolescents
selon Ie mode de collecres". Population, vol. 56, n.6,200I, p.963-985.
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niirio impresso" enviado pelo correio ou transmitido diretamente a pessoa (em
domicilio, no local de trabalho, num centro de saude etc.), ou de um questio-
niirio "on-line" a preencher via internet, um dos principais limites € a fraca taxa
de participacao nestas pesquisas autoadministradas2r. A carta de apresentagAo
acompanhando o questiondrio deverd, pois, de forma mais crucial ainda que
para outros modos de repasse da pesquisa, antecipar de florma breve e clara os
argumentos que ndo somente garantam, mas motivem as pessoas a responder. O
carater anOnimo e confidencial do tratamento dos dados, bem como os resulta-
dos, deve estar claramente anunciado nesta carta)a.

Alguns pesquisados preferem pesquisas autoadministradas: seja por nelas
encontrarem uma maior liberdade de escolher quando responder (eventual-
rnente retornando is quest6es vdrias vezes), ou por se sentirem mais a vontade
na abordagem de temas pessoais nao precisando dirigir-se diretamente a um
pesquisador. Em contrapartida, dever gerir sozinho este exercicio pode inquie-
tar a outros que, por essa razAo, recusar-se-do a participar da pesquisa. Trata-se
lii de uma fonte de obliquidade potencial a medida que a amostra corre o risco
entao de sub-representar as pessoas pouco familiarizadas com o uso da escrita -
para alem mesmo das pessoas analfabetas, dominando mal a lingua materna ou
tendo importantes problemas de visio... Estas pesquisas nio permitindo, al€m
disso, controlar as condig6es de transmissAo do questiondrio. Nao podemos sa-
ber quem realmente respondeu nem se as respostas foram produzidas sob a in-
flu€ncia de um proxirno... A decisio de recorrer ou nio a tal metodologia deverd
levar em conta o impacto eventual destes problemas sobre as respostas obtidas,
em flungdo dos temas de pesquisa e da populaqdo estudada.

A construgao de um questiondrio
A redagdo de um questiondrio nio pode ser a primeira etapa de uma pes-

quisa. Ela pode ser feita ap6s um consequente trabalho de construgdo do obje-
to e da problemiitica de pesquisa (mesmo se, na realidade, ela frequentemente
se transforme em ocasiZo de aprofundamento da problemdtica, desconstruindo
sempre mais o senso comum e os a priori do pesquisador). Ela sup6e igual-
mente um conhecimento previo do "terreno", isto e, da populagao estudada e
do dominio da pesquisa. Dai o interesse por uma pre-pesquisa qualitativa a firn
de precisar o que se deseja interrogar e como faz€-lo.Isso permite igualmente
discernir o sentido das palavras, as conotagOes que lhes sAo vinculadas e o uso
que a populagao estudada faz delas.

A qualidade das respostas obtidas dependendo seguramente ou ao menos
em parte das quest6es colocadas, a redagao e uma etapa primordial, requerendo

23. Lembramos que uma taxa de respostas fraca atenta contra a representatividade da amostra
24. Esta observagAo valendo para todos os tipos de pesquisa.
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um tempo importante (vzirias vers6es sucessivas sendo sempre necessdrias antes
de culminar numa versao satisfatoria do questionario). EIa e tanto mais com-
plexa que nio existe uma metodologia que indique automaticamente como pre-
ceder, mas unicamente determinados principios devendo guiar a redaQao a fim
de evitar os erros principais - os evocados por Rodolphe Ghiglione e Benjamin
Matalon ao se referirem a "metodologia negativa"25. A construgao do instru-
mento necessita de uma atitude reflexiva, do bom-senso e de uma interrogagio
sistemdtica sobre os efeitos potenciais de cada opQdo adotada.

Abusca dos indicadores
Redigir um questiondrio consiste em traduzir as questoes de pesquisa em

indicadores e, num segundo tempo, em questoes que serdo repassadas aos pes-
quisados. Tomemos o exemplo de uma pesquisa interessando-se pelas relagOes
que os habitantes mantem com seu bairro segundo sua situagio social. E claro
que nao podemos perguntar diretamente as pessoas: "Qual e a sua relacao com o
seu bairro de resid€ncia?", ou, "Qual e a sua situaqao social?" Buscar-se-d, pois,
num primeiro momento, uma serie de indicadores permitindo aproximar a no-
qao de "relaQao com o bairro" e a de "situagio social". Esta etapa ndo € neutra,
embora muitos ndo lhe dediquem nenhuma atengao. Ela efetivamente engaja
escolhas, mais ou menos embasadas em um ponto de vista teorico, que terao
necessariamente consequ€ncias no momento da aniilise sociologica dos dados.
Assim, para apreender a posigdo social das pessoas, pode-se considerar seu nivel
de estudo, sua situacao a proposito do emprego, sua categoria socioprofissional,
sua renda, sua nacionalidade, seu estatuto de resid€ncia etc. lnterrogar estes
indicadores, uns antes que outros, marcarA os resultados que se pretende obter.

As nog6es centrais para a pesquisa sao geralmente apreendidas a partir de
vdrios indicadores. Isso permite discernir melhor o objeto de estudo e reenvia,
como o sublinha Frangois de Singly, a dois principios: "A imperfeiqao da medi-
da, dadas as condicOes do desenrolar de toda pesquisa; a imperfeiqio do indi-
cador, devido ao fato que nenhuma questao jamais pode aproximar de maneira
inteiramente satisfatoria a nogdo"26. Continuando nosso exemplo, a relacao com
o bairro de resid€ncia podera assim ser interrogada atraves de vdrias dimensOes:
o tipo de atividade realizada no bairro; a frequ€ncia e a natureza dos contatos
com os outros habitantes; a opiniAo maniflestada sobre diferentes aspectos da
vida no bairro; o sentimento de bem-estar ou de mal-estar de viver ali; o fato
de desejar ou nio mudar-se para outro local etc. Cada um destes indicadores
poderii ser estudado separadamente, aportando informaQ6es interessantes em

25. GHIGLIONE, R. & MATALON, B. Les mquAks sociologiques - Theories et pratique. Paris:
Annand Colin, 1998.
26. SINGLY, F. Lenqueft et ses ntdthodes - Le questionaire. 2. ed. Paris: Armand Colin, p. 28
["Collection I28"].
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si mesmas; mas eles poderao igualmente ser reagrupados (agregados) a fim de
analisar a relagio corrl o bairro de lorma mais global.

Uma vez determinadas as dimensoes e os indicadores qlle se deseja estudar,
resta formular e organizar as questOes que permitem apreende-los.

A forma das questOes

As quest6es de um questiondrio podem assumir vdrias formas. Dois tipos
sao geralmente distinguidos: as quest6es fechadas, que demandam ao pesqui-
sado sua (ou suas) resposta(s), optando dentre as modalidades predefrnidas; as

quest6es abertas, onde nenhuma resposta e prevista apriori, deixando o pesqui-
sado livre para responder o que ele desejar.

As quest6es abertas apresentam o interesse de recolher a informagao tal qual
o pesquisado a percebe e a exprime. Mas elas sao mais complexas a explorar,
ja que implicam uma fase mais longa de apreensio, e demandam, apos a fase
de pesquisa de campo, um inventario das respostas a fim de elaborar uma re-
gra de recodificagio permitindo reduzir a diversidade das respostas em algumas
categorias estatisticamente analisAveis2T. Elas sAo tambem mais submetidas ao
"efeito pesquisador" 2r medida que os pesquisadores raramente reproduzem o
conjunto exato da conversas enunciadas pelos respondentes. Uma vez que eles
traduzem em alguns termos a resposta aportada, o risco € o de recolher as cate-
gorias de pensamento e de expressio do pesquisador antes que as do pesquisa-
do. Nas quest6es abertas, al€m disso, as informagOes fornecidas podem parecer
muito vagas, dispersas e reenviando A dimens6es muito divergentes para que elas
possam responder 2rs hipoteses do pesquisador. Em uma pesquisa sobre a saride,
por exemplo, propusemos a seguinte questdo flechada: "A seu ver, hoje, serd que
algumas coisas prejudicam sua saude fisica, psicologica ou sua moral?", seguida
de uma questao aberta dirigida as pessoas que respondiam afirmativamente: "Se

sim, quais?" Viirios responderam: "Minhas condiq6es de vida...", o que se mos-
trou excessivamente yago para a andlise que desejiivamos fazer em distinguindo
as pessoas cuja saude e afetada por tens6es no quadro familiar, profissional, resi-
dencial etc. Talvez tivesse sido mais ritil perguntar diretamente aos pesquisados
se sua situagao familiar de um lado, sua situagao profissional de outro, sua situa-
gao em relaqao 2t moradia igualmente, prejudicavam a propria saride...

As questoes fechadas serao, portanto, privilegiadas (uma pesquisa por ques-
tiondrio ndo e absolutamente uma pesquisa por entrevista!), mesmo se elas is
vezes correm o risco de provocar incompreens6es e um sentimento de mal-estar,

27.)ean-PauJ Gr€my sublinha que a forma das questoes, aberta ou fechada, afeta o conterido das
respostas quando estas reenviam a atitudes ou a opiniOes (mas teria menos influ€ncia em relaqao
a fatos e comportamentos). Cf. GREMY,J.-P "Les expdriences franqaises sur la formulation des
questions d'enqu€te - Resultats d'un premier inventaire". Revue Franeaise de Soclologie, vol. 28,
n. 4, l9B7 , p. 567 -599 .
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junto aos pesquisados, em razd,o destes terem que situar-se em relagio a itens
que nem sempre refletem a complexidade da pr6pria situagao. Estas questOes,
alids, nio permitem apreender acontecimentos nao considerados previamen_
te. Dai a necessidade de uma pre-pesquisa qualitativa e/ott por questiondrio,
com inumeras quest6es abertas, a fim de localizar o leque de respostas possi_
veis. Convem efetivamente que as modalidades de resposta propostas .rbru-
o conjunto das situagdes potencialmente vividas pelos pesquisados. por outro
lado, quando a quesmo implica uma resposta unica28, as modalidades propostas
deverao ser exclusivas, umas e outras, para que uma mesma realidade porru r"
traduzir por uma rinica e mesma resposta2e.

Notar-se-d que determinadas questOes podem ser .,filtradas,,, isto €, que
elas somente sao feitas em determinadas condigOes - geralmente em fungao de
uma resposta dada precedentemente. E o caso mencionado acima, da questio
"se sim, quais?", que somente foi proposm as pessoas estimando que algu_
mas coisas na vida prejudicavam sua saude. O uso de filtros permite adaptar
o questionamento As caracteristicas (ou opiniOes) das pessoas. Ele evita assim
interrogar todos os pesquisados sobre um tetna que so diria respeito a uma
parte deles. No entanto, deve-se limitar o nrimero destas quest6es d medida
que elas complicam a aplicagAo do questionririo, particularmente por ocasiAo
de pesquisas autoadministradas. Destinadas a uma subamostra da populagdo,
alem disso, elas reduzem o efetivo de respondentes, tornando-os as vezes de-
masiadamente restritos para se extrair andlises estatisticas significativas.

A escolha dos tennos
Uma das principais dificuldades, por ocasiao da redagAo de um questio-

ndrio, reenvia ir significagao que os pesquisados ddo 2rs questoes que lhes sdo
feitas. O conjunto das questOes nAo der.e ser somente compreensivel para cada
entrevistado, mas s€-lo da mesma forma para todos. Este objetivo geralmente
e mais dificil de alcangar. Os termos e as expressOes nem sempre t€m o mesmo
sentido, nem as mesmas conotagOes, em todos os grupos sociais. Al€m disso,
o pesquisador familiarizado com seu dominio de estudo is vezes esquece que
seu vocabuliirio depende da especialidade (do ' jargao,') e nio do senso comum.

A escolha dos rermos serd, pois, feita com prud€ncia - privilegiando um
vocabuleirio acessivel d maioria. As frases longas e complexas serao igualmente
descartadas em favor de formulagOes simples e breves, cujo nivel conceitual e

28. Segundo o objeto da questdo, este pode ser por escolha rinica (uma Unica resposta possivel)
ou por multipla escolha (o pesquisado podendo entio dar vdrias respostas).
29. Imaginemos a seguinte questao: "Que idade voc€ tem? Menos de lg anos; entre l9 e 40 anos;
entre 40 e 60 anos". As respostas propostas ndo permitem a um pesquisado de Ig anos de se situar(lisu nao exaustiva); e os respondentes de 40 anos poderio optr. p.io segundo, mas tambdrn pelo
terceiro item (modalidades n6o exclusivas).
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adaptado d populaqdo estudada. Quando a utilizaqdo de termos t6cnicos e inevi-
tavel, estes devem ser acompanhados de uma breve definiqao. Em uma pesqui-
sa sobre a saude, por exemplo, nos acrescentamos a questao "Voc6 ja fez wa
mamografia?", a precisao, "isto e, uma radiografia dos seios". Tiata-se, pois, de
suprimir todo termo potencialmente ambiguo e de adotar a formulagao mais
clara, concisa e precisa possivel. Para tanto, antes de realizar uma pesquisa pro-
priamente dita, "testa-se" (em caso de necessidade, varias vezes) o questionArio
junto a uma populaqio similar ir estudada, a fim de garantir uma compreensao
satisfat6ria.

No entanto, nunca 6 possivel ter-se a certeza de que as quest6es possuem
o mesmo sentido para todos os pesquisados, e sublinhamos que este risco e

ainda mais acentuado por ocasiao de pesquisas comparando grupos sociais ou
culturas muito diferentes. Isso, obviamente, nao impede a reaLrzaqao de pesqui-
sas comparativas, mas obriga a questionar sistematicamente, no momento da
redaeAo do questionario como no momento da aniilise, as eventuais difereneas
de interpretaqAo das questOes.

Urge vigiar, no entanto, para que uma tnica questao por vez seja feita. AI-
guns, com efeito, buscando ser precisos, multiplicam adjetivos e ideias, cor-
rendo o risco de interrogar vdrias dimensoes ao mesmo tempo. Quando per-
guntamos, por exemplo, "Seus vizinhos sao discretos e respeitosos?", efetiva-
mente sio duas questoes que colocamos: uma sobre a discriqio e outra sobre
o respeito. Mesmo visando a precisar afala, o acrescimo do termo "respeitoso"
na realidade embaralha a quesmo - e, pofianto, a resposta do pesquisado, fican-
do-se sem saber a qual dos dois adjetivos a resposta reenvia. Alguns poderao
certamente estimar, neste exemplo, que estes dois adjetivos sao proximos e se
esclarecem mutuamente..., mas esta estimativa nao e necessariamente compar-
tilhada por todos e, mais problemiitico ainda, ela corre o risco de variar segundo
as caracteristicas dos individuos e segundo o contexto (e, subsequentemente,
de falsear a andlise). Este tipo de erro (o fato de existir vdrias ideias ou vdrias
intemogaQ6es numa mesma questio) e na realidade muito frequente, tanto mais
que ele reenvia aos pressupostos do pesquisador (no caso presente, no exemplo
dado, ao fato de considerar que a discrigao e um sinal de respeito). Mas sabe-
-se tarnbem que dedicando tempo e atenQao suficiente a este fato, a redaqao de
um questionririo pode tornar-se uma ocasiao suplementar para o pesquisador
interrogar suas proprias representaq6es do objeto de estudo e apro{undar sua
problematica de pesquisa.

A precisAo das queslOes passara, pois, por aquela dos termos empregados.
Ela passard igualmente por indicagOes explicitas quanto aos periodos de tem-
po, ao espaQo, as pessoas abordadas etc. A quesmo "Qual e vossa renda?", por
exemplo, e muito imprecisa e nAo saberia recolher informaq6es exploraveis: es-
tamos falando da renda da pessoa interrogada ou da renda cumulativa do casal?
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Das rendas do trabalho ou do conjunto das fontes c1e renda? Da renda bruta ou
liquida, antes ou depois cle descontados c'rs irnpostos ctc.

A fim cle r-r.rinimizar o efeito de sugestao que determinacias questOes poclem
ter, o vocabuldrio serd igualmente escolhido privilegianclo terrnos nelltros ao
inves de ter[ros excessivamen[e conotzrdos (de forma positir.a ou negativa) que
correriarn o risco cle enger-rdrar ulna atragao otr, ao contrario, uma re.jeic-ao a
determinadas modaliclades de resposta. Se, de uma maneira geral, e prejucii-
cial utilizar termos com Llma forte conotaqao afetiva, pior seria se eles somen-
te fossem empregados err urna (e somente uma) das moclaliclades propostas.
Trata-se igualn-rente cle deixar o pesquisado a r.ontade, evitanclo termos qlle o
constrangem. A expressao "seln visto de estaclia v;ilido", por exemplo, e rnais
simpiitica que "estrangeiro clandestino" ou "ilegal". A formulagao das questOes,
alem disso, pode influenciar a propensao a declarar atitudes ou comportarren-
tos desvalorizados, isto e, reprovados socialmente. Per:gurrtar as pessoas se elas
"trabalhanr clandestinanrente" geralmente engenclra uma subdeclaragao cleste
tipo cle atividacle. Prel'erir-se-zi entao ulna cieclaragao cleste tipo: "\bcO exerce
sua profissAo...: 1) Como aut6nomo,2) Corno asszrlariaclo,3) Ar-rriliando um
pr(rxirno em selr trabalho sem ser assalariaclo; ,l) Sern contraio cle trabalho". O
principio e o cie utilizar a expressao a mais neLltra possivel para designar o coln-
portamento ou a atitude a apreender, c cle integr;i-la a questao enquanto ntodali-
clacle de resposta equiValenie as outras; e, seja col1ro for, as questoes reterindo-st:
aos 1elnas ditos sensiveis nao clevern ser colocaclas cm inicio de questionririo.

A ordem drrs rlircstOe-s

A ordeln das questcles (: igualmente importante . De un.r lac1o, tratil-se de dei-
xar o pesquisaclo i Yontacle e confiante. Para tant(), as questoes clificeis ou sen-
siveis, as que imaginamos srlscitar algumas retic0ncias (na Franqa, c o (aso, p.
ex., das qllestOes sobre o montante cle rendas). nio serao feitas no inicio da en-
tre\,ista. Comecar-se-i antes por ternels que sintultaneamente interessam aos ]les-
quisados e que nio os irnplicam de rnaneira clemasierdan-rente intima ou pessoal.

De outro lado, a orclen-r das quest6es 6 suscetivel de inflricnciar es rcsp()5-
tas - notadarnente porque cacla urna assrllxe urn sentido particular em luncao
cie seu contexto, isto e, clas questoes erbordaclas prer.iamente. Os temas el,ocaclos
precedenten-rente, assim cLrnro as rcspostas dadas, colocam, acima de tuclo, os
pesquisados num certo estaclo de espiritct e infltienciam (de fornta gerahnente
inconr.eniente) suas respostas ulteriores. Alem disso, as llessoas terrcler-n gerai-
rnente, e sem necessariamente ter consciencia. a dar uma detenr-rinacla coererrcia
a suas falas. Tomemos, por exernplo, a questao: "FJoje, r,oce se sente bem ent seu
bairro?" Provavelmente as respostas dadas serAo globalmente diferentes se colo-
cadas na introdugao do questiondrio ou apos uma serie de cluest6es sobre a vida
no bairro. Nao existent, obr.iamente, opgoes otilxas a ltriori. Decidir-se-d ern
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fungao daquilo que se busctr: obter uma apreciagao geral e quase "espontanea"
sobre o bairro, ou uma apreciagao mais refletida clue consiclera as ciilerentes cli-
mens6es sobre as quais o pescluisaclo jd loi previamente interrogaclo (p. ex., as
relagOes corn os vizinhcls, a oferta cle seniqos no bairro, as instalacoes culturais
e csportivas, a limpeza das ruas ctc.).

E preferirrel clistanciar (intercalando outras questOes) duas clttestocs, clurlll-
clo a primeira corre cl riscct cle influenciar lortemente a resposta cla segunda. Mas
isso ncnl 5cmpre c possl\cl - partit'ullrtnctttc P()r(lllc ('(\ll\(illl prcstar elcttcao
a outra exigencia: que as questOes sejant agrupadas por grandes temas ir fim de
preservar uma determinacla logica no questioltemcllt(r c pxra que o pesquisadcl
nao tenha o sentimento dc respclnder as lrresmas interrogagoes varias vezes. De
uma maneira geral. com efeito, o questiondricl serii tanto mais aceito quanto
rnais as pessoas perceberein em sell desenrolar uma continuidacle e utla coeren-
cia - r-rao tenclo o sentimento de "saltar de galho ern galho" ou voltar seln cessar
a tctnas ja alroljxilr.,5

Seja como for, guardaremos ao espirito este efeito cle "entorno" clas qucstOes
nao somente por ocasiao da cclncepqao do questiondrio, mas igualmentt- por
ocasiao cla analise dos dados. E particularlnente televante pensar nisso quandc'r
se compara as respostas a uma irtesma questao feita en-r pesqrrisas cliferentes:
embora recligida de forn-ra estritamente sirnilar, nunca se trata verclacleiramente
da mesma questao quando seu contexto dilereit'.

A Jorntulctqao da-s rluestlre-s

Algumas regras na formulaQao das questOes poclern, por outro lado, lin"ritar
o ciue L. Mucchielli chama de ''deformag6es involuntarias" da realidade pelos
responclentes. Diferentes trabalhos, concluzidos notaclatnente por psicologos e

psicossociologos, sublinharan'r a tendencia, rnais oLl rrlr:nos inconscier-rte, dos
pesquisados em de responder mais em fungao daquilo que itlraginalll cllrc (r

entre\.istaclor (otr o pescluisador) espera deles, ctu em fungao daquilo que pen-
sam que este vaioriza. Paralelamente, suas falas sempre correrl o risco cie ser
mar-rchaclas por uma "obliquidade de desejabilidade social": preocupados em
aparecer como norrrais - leia-se, em valorizar-se -, eles tenderiam (la aincla de
nraneira mais c'rr-r menos intencional) a r"ninimizar cieterminadas caracteristicas
clesacreditadas ou embaraqrosas. (Jutra dificuldade vincula-se a "obliquidade de
aquiescencia" - is[o e, a tenclencia cle responder n-rais frequentemente pela afir-
mativa que pela negaliva, e a ser mais frequentemente concordes que discorcles
em relagao as proposigoes submetidas.

30. Cl., p. ex.,21s diferentes hipoteses avangadas por lvlichel Gollac para explicar a evolucao
irnportante clas respostas daclas, com sete anos cle iutcrvalo, a u[la mesma cluestao sobre irs
condig6es de trabalho: GOLLAC. NI. 'Des chillres insens6s? - Pourcluoi et colnnlent on clonne un
se ns alux clonnees statistiques''. Revur: Frcncai.sc de Sorioiogic, vol. 38, n. I, 1997, p. 5-36.
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Nestas condiqOes, a formulagAo mesma das questOes (assim como sua enun-
ciaqAo pelo entrevistador eventual) tenderd de um lado a nao indicar nenhuma
expectativa particular, e de outro a nao deixar transparecer nenhuma hierarquia
das respostas. Em outros termos: nenhuma modalidade de resposta proposta
aparecera como desacreditada ou favorecida.

lsso passa notadamente pelo equilibrio das questOes e por aquele das res-
postas pre-codificadas. A lista dos itens propostos como modalidades de respos-
ta nao e efetivamente neutra. Os pesquisados, conscientemente ou nao, inter-
pretam. Ali eles podem perceber indicaq6es quanto as modalidades legitimas e
ilegitimas - ou indicaqOes sobre o que o entrevistador (ou pesquisador) espera.
Consideremos, no box abaixo, a formulaqAo A. Propondo quatro adjetivos posi-
tivos e um fnico negativo (ademais, situado por ultimo), a questdo corre o risco
de fazer pensar que o pesquisador estima anormal ter uma opiniao negativa
sobre seu medico. Sobretudo, esta formulagdo oferece menos possibilidades de
exprimir descontentamento que satisfaeaol.

Urge, portanto, fazer com que a lista das respostas propostas reflita tanto
as opinides favordveis quanto as desfavoraveis a questao colocada - tanto itens
positivos quanto negativos, tanto modalidades concordes quanto discordes com
a proposigZo. Vririos pesquisadores recomendam, quando uma serie de proposi-
Q6es e submetida ao pesquisado, alternar as proposigOes favoraveis e desfavord-
veis ao objeto questionado.Tratar-se-6, portanto, de privilegiar a formulaqZo C d
formulagZo B. Isso, de um lado, permite nao instaurar um clima que leve a pen-
sar que 6 nonnal estar satisfeito com seu medico e, de outro, opor-se A tend€ncia
d aquiesc€ncia. Isso encoraja enfim o pesquisado a refletir sobre cada proposiqio
antes que "instalar-se em uma rotina" onde suas respostas se tornam sistemiiti-
cas (sempre concordes ou sempre discordes com as frases apresentadas).

Box

Formulagio A
"Qual e ou quais sao as caracteristicas principais de seu mddico de familia?
1) Competente
2) Amrivel
3) Devotado
,l) Pontual
5) Austero
6) Outra

31. Para alem deste problema, esta questao mostra-se extremamente malformulada por muitas
outras razdes, notadamente porque ela reenvia a vdrias dimens6es (heter6clitas e n6o exaustivas)
da relaqAo com o m€dico, mas nao permite emitir um parecer desfavoreivel sendo em uma dentre
elas. Todas as posigOes em relagio ao objeto questionado, portanto, ndo podem ser manifestadas.
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Formulaqio B

Eis uma s6rie de proposiq6es relativas ao seu m6dico de familia. Para cada uma delas, voc€
diria estar totalmente de acordo, de acordo, em desacordo, ou complemmente em desacordo
com ela?

Seu m6dico de familia € amzivel

1) Totalmente de acordo;2) Antes de acordo;3) Antes em desacordo;4) totalmente em desacordo

Seu m6dico de familia 6 competente
1) Totalmente de acotdo;2) Antes de acordo;3) Antes em desacordo;4) Totalmente em desacordo

Seu mddico de familia passa suficientemente tempo com voc€ por ocasido das consuitas
1) Totalmente de acordo;2) Antes de acordo;3) Antes em desacordo;4) Totalmente em desacordo

VocC tem boas relag6es com seu mddico de familia
7) Totalmente de acordo;2) Antes de acordo;3) Antes em desacordo;4) Totalmente em desacordo

Seu m6dico de famiiia € facilmente acessivel

1) Totalmente de acordo;2) Antes de acordo;3) Antes em desacordo;4) Totalmente em desacordo

Formulagio C
Eis uma sdrie de proposig6es relativas ao seu m6dico de familia. Para cada uma delas, voc€
diria estar totalmente de acordo, de acordo, em desacordo, ou completamente em desacordo
com ela?

Seu m6dico de familia 6 competente
1) Totalmente de acordo;2) Antes de acordo;3) Antes em desacordo;4) Totalmente em desacordo

Seu mddico de familia nem sempre 6 amdvel
7) Totalmente de acordo;2) Antes de acordo;3) Antes em desacordo;4) Totalmente em desacordo

Seu mddico de familia passa suficientemente tempo com voc€ por ocasiAo das consultas
1) Totalmente de acordo;2) Antes de acordo;3) Antes em desacordo;4) Totalmente em desacordo

VocO tem boas relagoes com seu mddico de familia
1) Totalmente de acordo;2) Antes de acordo;3) Antes em desacordo;4) Totalmente em desacordo

Seu mddico de familia e dificilmente acessivel

1) Totalmente de acordo;2) Antes de acordo;3) Antes em desacordo;4) Totalmente em desacordo
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A {im cle ininimizar os efeitos da atraq:ao pelas resposias positir.as ("sim",
"de acordo""..), deve-sc clitar as qllesi()cs sugerindo como respostzl "sim" oLl
"nao", preferinclo as que irropOem no titulo opqoes simetricas. Por exemplo,
alrLes que perguntar: "Sua relagao corr seLl r1lecliccl de familia e boa? sirn/nao",
optar-se-ii por unr enunciaclo do tipo: "\bce cliria que sua relac:io coln scu nrc-
clico cle fanrilizr e: [otalmente boa. antes boa" ]ntcs ruinr ou totahnente ruim?"
Esta operaqAo exige pruclOncia. pois, se aparenta ser fiicil encontrar o oposto dcr
lct'llt() b,,trt'. L) ntcslll() na() oc()nc l)itre loJ()\ ()\ n()ntC: r)tt :t(licti\,)\ (lttc g()\-
tariarnos de interrogar. Ora, se os dois tt:rlnos propostos ndo sao na realiclacle
antonimos unr do ouLro, de [ato sao cluas qllcst()cs quc cstirmos cc'riocanclo em
uma sci - o que €, como vimos. prejuclicial a andlise.

Cieraltlente (: oportuno propor respostas nuanq:acizrs, con-ro aclui com a cLis-
tinqao entre "totallnente" e "antes''. Estar nu;rnca pocle ser introduzicla en1 ter-
mos c1e intensiclade, mas tamba)lrl cnl termos de frecluOncia ("sernpre, freciuen-
te rnente , cle vez ern quando, raramente on jarnais'). orr e nr [crrlos cle grau de
acordo ("totaimente de acordo, antes de acordo. antes em desacorclo, totalmente
en-r clesacordo"). Mesn-ro se, no rnomento cla andlise. os claclos geralmente sair
reagrupaclos em cluas moclaliciacles ("tr.lt;rlnrente ou antes de acorclo" de um lackr
e ''totalrnente ou antes em clesacorclo cle outro), uma gama cle itcns mais rasta
e inciuindo opir-rides mais nuanc-'aclas permite aos pescluisaclos que nao teriarn
uma opiniao categorica de erprirnjr-se. Tor.nemos o exen-rplo cle urna pessoa
[lol'lco seglllril de si ou nao tenclo criticas radicais a emitir contra seu medico.
Seni diri,jcla the serd mais ciificil cle emitir umtr opiniao clesfavorir.el sobre sua
relagao se sua esccllha sc limitzr a "boa" o "ruim", antes que se ela pudesse res-
poncler "ar1tr-s ruim" ou "totalinente ruim".

A nr-r:rnga dos itens propostos apresenta igualmente o interesse el.n favore-
cer respostas constituinclo objeto de clesapror.acao socizrl (ou se os pescluisaclos
pensatrl que t;ris respostas os des\.alorizam). E nlL-r1()s pcnoso l]ara o pesqr-risacio
admitil Llin comportamerlto estigmatizado quando ele pocle precisar LlLlr is5o
the ocorre "as vezes", ou "dc \/ez errr c1uanc1o"... C)utro meio para lacilitar a ura-
nifestagao cle atitucles ou de comporialnentcls desr,alorizaclos: pocle-se tambem
considerar, em determinados casos, introduzir a questao por unla frase r-isanclo
a descomplexar esta erpressio. Precisar-se-a entAo, por eremplo: ''L)corre a di-
lerenLes pessoas de ctxrpletar suas renclas pr'rr peeuen()q scr\-ilos sem contrato
de trabalho..." antes cle por a quesmo: "\bce mesn"ro, ao lor-rgo dos ultimos doze
anos, jd lhe ocorreu de trabalhar sem contrato de trabalho?"

O grau de esforgo exigido aos rrspondentes
Responder a uma pesquisa nAo e uma postura anodina. Independentemente

de tudo o que reenvia a situaqao da conversacao, onde o entrevistacio confia in-
formagOes pessoais (diretamente oll por meio de um questiondrio autoadminis-
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trado) a uma pessoa desconhecicla possrlinclo um estatrlto particular. o exercicict
clemancla aos respondentes um cleterminado esforQo cognitivo quc conve m con-
siclerar nao somente no mon-rer.rto da elaboragio do questiondrio. mas tarnbem
por clcasiAo cla anzilise clos clados.

Mesmo tenclo boa rrontacle , sendo sinccro c coofcratiyo, o entrer,,istaclo nacr
sabe necessariamente responcler as quest0es quc lhe lazenros. E frecluentementc
o caso das sonclagr:ns de opiniao, jii que o entrevistado pode nao ter nenhuma
opiniao sobre o tema a respeito clo qual e interrogado. Mas estc pode ser tam-
bern o caso das pesquisas rclatjvas a propria vicla do entrerrjstado. As questOes
que clemandam uma resposta cifracltr, em particular, as vezes suscitam longas
hesitagcles,.ia que a pessoa nem sempre tenr prese ntc o corlunto dos elementos
que lhe permitiriam responder cle forma exata. O dominio de intcresse clo pes-
qtri:ador. c.rm t'k'ilo^ rrio irrlt'rcrse nc(es\ariarncnlc no pcsqtrirado. c cslc ncm
sempre calcula regularmente aquilo que o pesquisador gostaria de quantificar.

As respostas cladzrs clevem assim ser apreendiclas corn prudencia. Scu gratr
cle precisao pode ser r.ariavel - de urna quesmo a outra. cle um inclividuo a outro,
cle um grllpo social a outro... Embora, para certas qucstoes, as respostas obti-
das nao devam ser vistas como fatos ob.jetivados, mas antes corlo uma opiniao
sul.rjetiva dos respondentes sobre um lato diiicilmente quantificAvel. Pense-se,
por exemplo, na cluestao evocada por Nicole Berthier: "Quantos livros voc€ tem
clr sua biblioteca?"rr E ralo que as pessoas saibam precisamente quar-rtos livr-os
possuem... As cluestOcs rctro\pectives ignalmente sao submeticlas a eventuais
obiiquiclades de n.rernoria (sem falar da reconstruc.'a1o e da racionalizacao clue
cada indiiicluo izrz clos acontecimentos clo passaclo). L)s fatos antigos ou IloLlLr)
rllarcantcs sio particularmente suscetiveis de ser mal-in{bnnaclos, jti clue en1

]larte esque cidosr r.

A elaboracao do questiondrio esforgar-se-a, porianto. no sentjdo de ajudar
o pescy.risaclo a dar respostas as nlais fidrreis possiveis" Prirnelramente nao exi-
ginclo maior precisao do clue as pessoas podem dirr (prer-enclo inclusive urna
resposta ''nio sei'' para as perglrntas clue elas nao sarberjanr responcler). Para as
qLrest6es retrospecti\-as. alem disso, o risco de erros cle memoria c tanto maior
qllanto mais ertensa a distancia clo periodo c1e refer€ncia. Esta serd, pois, deter-
minada em fungilo da frecp,rOncia dos acontecilxerltos e de sua importincia acls
olhos clos pesquisaclos. Assim. se pretenclcnro: intcrrogar unra pessoa sobre cl

numero de rludangas de casa clue e1a r-ir.eu ao longo dos cinco ultimos anos,
seria superlluo perguntar-1he quantas vezes ela, ao longo deste l11csn1o lcn()-

32. BERTHIER, N. Lcs tccl'tniclues d'o'ttltrttt cn -scierrcc-s sociak's corrigr's. J. ed. Paris: Arrnancl Colin.
2006.
33. A n'rern6ria clos pescluisados d iguahnente erigida cy-ranclo lhes apresentalnos unra longa lista de
rnoclaliclacles c1e respostas pr6-coclificadas. Parar alir.r-r dc quatro ou cinco itens. a lista d difrcihnente
mernorizada, o que relorga ii 2rtraq'ao pelas primeiras e pelas hltinras modalidades citadas.
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do, encontrou-se com seus vizinhos. A freclu€ncia clestes encontros serii anles
apreendida ao lor-rgo da semana, ou rnesmo da.jornacla precedente A pescluisa.

Decompor os cdlculos a realizar constitui em seguida urn bom meio cle apro-
ximar as cifras investigadas. Concernindo as rendas dcl casal, por exemplo, seria
rnais eficaz nao propor uma irnica qllestao global, rnas interrogar separaclamente
cada lonte de rencla potencial (os saldrios. os sr-rbsidios clesemprego, os subsi-
dios familiares, os aurilios sociais, os zruxilios lornecidos pela familia, as renclas
de capital etc.), e ern seguida fazer a soma. Propor "fatias" de respostas antes que
querer alcangar cifr;rs precisas pode igualmente lacilitar a coleta de dados. Em
urna pesquisa feita em ile-de-Francer+. optarnos por este modo de interrogagacr
concerninclo a lrequencia das relaqOes rlanticlas com vizinhos, colegas, amigos
e dilerentes membros da familia: "Corn qual lrequ€ncia voce rnantem contatos
'face a face' com seu pai? Vdrias vezes por semana; uma oll duas vczt's ])(rr rrlcs;
todos os dois ou tr6s meses; menos frecluentemente, mas pelo menos Llnla vez
por ano; mais rararnente; nunca". Para ser rnais preciso aincla e evitar obliclr-rir-la-
des de memoria, algurnas pesquisas se apoian'r no procedimento di1 "caderncta".
Trata-se de fon-recer ao entrevistado uma caclerneta na clual ele deve anotar,
cliariamente, cader um dos comportanlentos interrogadosr-.

Redigir um questionzirio, seja qr-ral for para o pesquisaclor, sup6e fazer con-
cessries reciprocas entre, de unr lado, seus clesejos relati\,os a arnplitr-rcle e a
precisao das inlorrnagCres a obter e, de outro, a realidade clacp-riio que as pessoas
entrevistaclas poclem - e tambem aceitam - clesvelar.

\ CxCr'r.rCt,r tlc trrr[r l)C\qtrisa l)or qtt('5li()n.rrio C a\ \'('zCq pcrCehida conto
urn momentcl prtir.io a pesquisa sociol6gica. E1a na realiclade e urla de suas lases
essencial. De urn ponto cle r.ista metoclol6gico, e1a o 6 com certeza, jd qr-re zr qua-
liclacle das infornraqOes colhidas se decicle por ocasiao de cadir uma das etapas da
pesquisa. Mas igualmenl-e e . sobretuclo. ela o e c1e utn ponto de vista cientilico, i
meclida que estas in{on'nagiles sao lruto de urn processo cle construcao, mais otr
nrelros objetivador('. C)s claclos coll-riclos efetir.amente sempre refletem urn unico
aspecto da reaiidade soci;r1 estudacla.

Contrariamente ds pescluisas por entrevistas, esta metodologia so p,.ermite
obter como inlormagdes as forneciclas enr resposta as lnicas qllestdes inicial-
mente previslas no questioneirio. As opg6es feitas pclr ocasiao cla realizacao cleste

3'1. Pescl-risa realizada no cluaclro do prograr.na Sirs (SaLrde" clesigrLalclacles e rlrllturas sociais).
f5. O Irdes proprie. p. ex.. este tipo cle questionario para cieslacar o consrllno clc mcclicarnentos
e a co11lpra de rerneclios solrre urn perioclo c1e um mes. O Insee tambt'ur utili;.t cste rnoclo dc
cluestionarnento em su,ls pescluisas "Er-nprcgo clo Ler.npo". Esla rreLoclologia permitc obter
resultaclos bastantc precisos. nras t-la c prarlicularnrcnte colrstr2rnge6jora para os cntrevistados.
J6. Ncsse seuticlo, a expressao 'coleta clos c[ac[os" pocie ser eng2lnoszl. j:i que e1a cleixa supor
que os claclos sc deixam apreender em estaclo puro, quando efetivzrr.nente sao construidos. pelcr
pesquiszrclor, pel o entrevistaclor, ;rel o ent revistaclo etc.
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detenninan-r assirn que ilspccto do o1-!eto cle estudo sera antrlisado, assiirr como
a forma corr a qual ele scri esclareciclo. Estas opcocs crrga.jam igualmente, por
consequencia, a natureza dos resultaclcls que poderao ser procluzidos. Desde
entao e esser.rcjal, antes de iniciar uma pcsquisa dcssms. jii dispor cle hipoteses
e infolrragoes srlbre o objeto de estuclo. Por cssa iazao (mas tambem porque
cacia metodo allorta elementos cle conhecimento de tipo cliferente), o recurso a
pcsquisa por questioniirio se farii em complernentariclacle estrcita corrl os oullos
iipos de instrutnentos cle questiclnamento, en-r particular qualitatir-os.
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