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:A pesquisa-agro 6 inovadora do ponte de vista cientifico somente quando 6

inovadora do panto de vista sociopolftico, isto quer dizer, quando renta colocar

o controls do saber nas mios dos grupos e das coletividades que expressam
uma aprendizagem coletiva tanto na sua tomada de consci&ncia homo no seu
comprometimento com a aWaD coletiva" (Zuiiiga, 1981, p. 35-44).

A fungal polrtica da pesquisa-agiio 6 frequentemente pensada come
colocagao de um instrumento de investigagao c agro a disposigao dos gru
pos e classes sociais populares. Segundo R. Franck, o principal objetivo da
pesquisa-agro nio 6 apenas o entrosamento da pesquisa e da agro, pois um
tal entrosamento existe em muitas pesquisas convencionais a servigo dos
grupos dominantes na vida econ6mica e polftica. A principal questao 6 a
seguinte: "coma a pesquisa (...) poderia tornar-se iitil a aWaD de simpler
cidadaos, organizag6es militantes, populag6es desfavorecidas e exploradas?"
(Franck, 1981, p. 160-6).

Capftulo ll

ConcepQao e organizaGao da pesquisa

Vamps abordar uma s6rie de tomas e itens relacionados com os aspen
tos prfticos da concepgao e da organizagao de uma pesquisa social orienta-

da de acordo com os princfpios da pesquisa-agate. Trata-se de apresentar um
roteiro que, naturalmente, nio deve ser visto homo sendo exaustivo ou como

o Qnico possfvel. Em cada situagio os pesquisadores, juntos com os demais

participantes, precisam redefinir judo o que des podem fazer. Nosso "rotei-
ro" 6 apenas um ponte de partida.

O planejamento de uma pesquisa-aWaD 6 muito flexfvel. Contraria-
mente a outros tipos de pesquisa, nio se segue uma s6rie de fasts rigida
monte ordenadas.'K Hg sempre um vaiv6m entry villas preocupag6es a se-

rem adaptadas em fungao das circunstfncias e da dinfmica interna do gru-
po de pesquisadores no seu relacionamento com a situagao investigada.

A lista dos [emas que apresentamos aqui segue parcialmente uma or-
dem sequencia] no tempo: em primeiro lugar aparece a "faso explorat6ria '
e, no final, a "divulgagao dos resultados". Mas, na verdade, os temas inter-
medigrios nio foram ordenados numb determinada sequ6ncia temporal, pris
hg um constante vaiv6m entre as preocupag6es de organizar um semingrio,
escolher um fema, colocar um problema, coletar dados, colocar outro pro-

8 Todavia, vgrios autores partidfrios da pesquisa participante t&m proposto sequ6ncias e

faces bem deHinidas. Ver artigos de M. Gajardo e G. Le Boterf em C. R. Brandao(org.). Reperz

sa/zdo a pesqzffsa parffczpan/e. Sio Paulo: Brasiliense, 1984, p. 15-50 e p. 51-81.
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blema, cotejar o saber formal dos especialistas com o saber informal dos
usugrios", colocar outro problema, mudar de tema, elaborar um plano de

aWaD, divulgar resultados etc. Today essas tarefas nio sio consideradas homo

faces". Em gera], quando os planejadores de pesquisa elaboram a prior/
uma divisio em fasts, des sempre t6m de infringir a ordem em fungao dos
problemas imprevistos que aparecem em seguida. Preferimos apresentar o
ponte de partida e o ponto de chegada, sabendo que, no intervalo, haverg
uma multiplicidade de caminhos a serem escolhidos em fung5o das cir-
cunstfincias.

mente chamado "diagn6stico". Paralelamente a estes primeiros contatos, a

equips de pesquisa Goleta todas as informag6es disponfveis (documenta-

gao, jornais etc.).

Em fungal da compet&ncia e do grau de envolvimento dos pesquisa-
dores com a linha da pesquisa-ag:io, a equipe define sua estrat6gia metodo-
16gica e divide as tarefas consequentes: pesquisa te6rica, pesquisa de cam-

po, planejamento de agnes etc. A divisio das tarefas nunca 6 estanque e
definitiva. Os pesquisadores participam de today das, por6m as responsa
bilidades sio distriburdas em fungao das compet6ncias e afinidades. To-

dos os aspectos sgo coordenados no seminfrio. Quando for preciso, tam-
b6m 6 organizado, na fase initial, um treinamento complementar para os
pesquisadores.

De acordo com o princfpio da participagao, sio destacadas as con-

dig6es da colaboragao entre pesquisadores e pessoas ou grupos envolvi-
dos na situagao investigada. Quem sio essas pessoas ou grupos em termos

sociais e culturais? A que interesses politicos estio vinculados? Jf parti-
ciparam em experi6ncias semelhantes? Com 6xito ou fracasso? Dentro da
imaginagiio popular, coma s5o representados os problemas e possrveis
solug6es? Quc lipo de crenga este interferindo? Exists vontade de partici-
par? De que forma? Existe dificuldade de compreensao ou de expressiio?
Tais s5o algumas perguntas iniciais cujas respostas podem nortear a ex-
plorag5o dos problemas de participag:io dos potenciais interessados. A16m
disco, os pesquisadores costumam praticar um reconhecimento de area.
lsto inclui observag:io visual, consulta de mapas e organogramas e discus-
sio direta com representantes diretos ou indiretos das vfrias categorias
sociais implicadas.

No que diz respeito a metodologia de "diagn6stico", devemos acres
centar algumas precis6es. Embora seja frequcntemente incorporada a me-
todologia da pesquisa-agro, a metodologia de diagn6stico possui outras
origins (medicina, servigo social etc.) e tem sido concebida de modo ngo

participativo, estabelecendo uma dicotomia entry quem estabelece o resul-
tado do diagn6stico e quem deve se conformar ao mesmo No contexto
m6dico, a terminologia dos m6todos de diagn6stico nio apresenta nog6es

de carfter participativo e nio destaca nog6es relacionadas com as potencia-
lidades e a iniciativa pr6pria dos pacientes objeto do diagn6stico.

No contexts do servigo social, os autores t6m distinguido o diagn6s-

tico homo "processo" do diagn6stico e coma "produto". De acordo com a

1 . A fase explorat6ria

A fase explorat6ria consiste em descobrir o campo de pesquisa, os
interessados e suas expectativas e estabelecer um primeiro levantamento
(ou "diagn6stico") da situagao, dos problemas prioritgrios e de eventuais
agnes. Nesta faso tamb6m aparecem muitos problemas prgticos que sio re-
lacionados com a constituigao da equips de pesquisadores e com a "cober-
tura" institucional e financeira que sera dada a pesquisa.

Devido a grande diversidade das situag6es e a sua imprevisibilidade.
6 impossivel enunciarmos regras precisas para organizar os estudos da face
explorat6ria. S6 daremos algumas indicag6es.

Um dos pontos de partida consiste na disponibilidade de pesquisado-
res e na sua efetiva capacidade de trabalhar de acordo com o espfrito da
pesquisa-agro. O passo seguinte consists em apreciar prospectivamente a
viabilidade de uma intervengao de tipo pesquisa-agate no meir considera-

do. Trata-se de detectar apoios e resist6ncias, converg&ncias e diverg6ncias,
posi96es otimistas e c6ticas etc. Com o balango destes aspectos, o estudo de
viabilidade permits aos pesquisadores tomarem a decisis e aceitarem o
desafio da pesquisa sem friar falsas expectativas. A16m do maid, 6 necessg-

rio conceber o langamento da pesquisa com a habilidade necessgria para
sua aceitagao por parte dos interessados e, eventualmente, das instituig6es
financiadoras Uma vez resolvidos estes problemas -- o que nem sempre 6
ffcil -- a pesquisa podera comegar.

Nos seus primeiros contatos com os interessados, os pesquisadores

tentam identificar as expectativas, os problemas da situagao, as caracterrsti-
cas da populagao e outros aspectos que fazem parte do que 6 tradicional-
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primeira acepg:io, grata-se de um "processo de identificagao dos problemas
de uma situagao e decisfio de meios adequados para encontrar solug6es

(Vaisbisch, 1981). Na segunda, o diagn6stico 6 constitu(do pdas informa-
g6es a partir das quaid sio estabelecidas as metal de agfio. Dentro do pro-
cesso de diagn6stico, os membros da populagao podem exercer alguma for-
ma de participagao, mas, a nosso ver, nem sodas as prgticas do servigo so-
cial permitem a participagao e, sobretudo em contexto empresarial, muitos
diagn6sticos do servigo social sio elaborados a revelia dos interessados
(trabalhadores assalariados).

Outras crfticas a concepgao do diagn6stico foram formuladas, no con

texts peculiar dos estudos rurais, por lvandro da Costa Sales, Jose Augusto
dos Santos Ferro e Maria Nelly Cava]canti Carva]ho (]984, p. 32-44). Os

autores mostram que a concepgao dominance em materia de diagn6stico

falseia a realidade do pequeno produtor rural, que sempre 6 visto apenas

coma "carente". O diagn6stico sempre focaliza o que falta: educagEio,

recursos etc. N:io sio enxergadas as potencialidades dos produtores e do

seu meio circundante. Hg tamb6m o privilegiamento da percepgao dos
produtores homo indivfduos isolados em detrimento da sua apreensao como
grupos fazendo parte do processo da produgiio coletiva. Os autores enfatizam

que, em materia de produg5o de conhecimento, o modo traditional de diag-
nosticar exerce profundas distorg6es: o processo de conhecimento 6 reduzido

a uma coleta de dados na qual os produtores s5o meros informantes (Sales,
Ferro e Carvalho, 1984, p. 35). Encontramos no artigo citado uma grande
quantidade de outras observag6es muito pertinentes para criticar a concepgao

traditional do diagn6stico e desenvolver uma "perspectiva de aprendiza-
gem da participagao" e uma forma de colaboragao ativa entre os saberes

dos produtores, dos t6cnicos e dos acad&micos. A16m da area da pesquisa
rural, esta perspectiva nos parece sugestiva e ap]icgve], com adaptag6es,
em muitas outras areas.

2. O tema da pesquisa

O tema da pesquisa 6 a designagao do problema prftico e da area de
conhecimento a serum abordados. Por exemplo, podemos imaginar uma
pesquisa sabre o fema: os acidentes de trabalho na ind6stria metalargica.
Este fema 6 imediatamente associado ao problema prgtico: coma reduzir os

acidentes? O fema pode ser definido em termos concretos coma relaciona-
do a um campo bem delimitado, por exemplo, os acidentes com prensas na

companhia X, ou, ao contraio, ser deHinido de modo maid conceitual: es-
trutura de riscos numa relagao homem-mgquina. De modo gerd, o fema
devs ser definido de modo dimples e sugerir os problemas e o enfoque que
serif selecionados. Na pesquisa-aWaD, a concretizagao do tema e seu des-

dobramento em problemas a serum detalhadamente pesquisados sio reali-
zados a partir de um processo de discussio com os participantes. E 6til que
a definigao seja a maid precisa possfvel, isto 6, sem ambiguidades, tanto no

que se refere a delimitagao empirica, quanto no que remete a delimitagao
conceitual.

(Jma vez definido, o tema 6 utilizado como "shave" de identificagao
e de sclegao de areas de conhecimento disponfvel em ci6ncias socials e
outras disciplinas relevantes. No exemplo anterior, elementos de conheci-
mento servo localizados nas areas de psicologia industrial, tecnologia, er-

gonomia, direito trabalhista etc.

A formulagao do fema pode ser descritiva: as condig6es de trabalho
na ind6stria t6xtil. Tamb6m existe uma formulagao de carfter normative:
coma melhorar as condig6es de trabalho na ind6stria t6xtil. Embora muitas

vezes deja preciria a distingao entry o que 6 descritivo e o que 6 normativo,

parece-nos necessirio t6-la em mente na hora de definir a temgtica de uma
pesquisa-aWaD. A agro 6 obrigatoriamente orientada em fungao de uma nor-
ma. No casa, a "melhoria" sempre sup6e um "ideal" em comparagao ao

qual a situagao real deveria ser transformada. A "melhoria" 6 deHinida em
termos relatives, marcando a diferenga entry o que 6 e o que desdamos que

deja. Na pesquisa-aWaD, o carfter normative das propostas 6 explicitamente
reconhecido. As normas ou crit6rios das transformag6es imaginadas sio

progressivamente definidas. Na pratica, as normas de aWaD dio lugar, algu-
mas vezes, a negociag6es entry as diversas categorias de participantes.

Em gerd o fema 6 escolhido em fungal de um cerro tipo de compro-
misso entre a equipe de pesquisadores e os elementos ativos da situagao a

Voltando a caracterizagao da fase explorat6ria da pesquisa, na qual a
metodologia dos diagn6sticos precisa ser reequacionada, podemos consi-
derar que, apes o levantamento de today as informag6es iniciais, os pesqui-

sadores e participantes estabelecem os principais objetivos da pesquisa. Os
objetivos dizem respeito aos problemas considerados homo prioritarios, ao
campo de observagao, aos adores e ao lipo de aWaD que estar5o focalizados
no processo de investigagao.
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ser investigada. Em certos cason, o fema 6 de antemio determinado pda
natureza e pda urg6ncia do problems encontrado na situagiio. Por exemplo:
nos castes de uma remogfio de favela ou de uma campanha popular para
construir escolas. Em outros casos, o fema emerge progressivamente das
discuss6es explorat6rias entre pesquisadores e elementos ativos da situa-

gao. Quando um primeiro tema se revelar invifvel a curto puzo, por exem-

plo, por motivo de demasiada complexidade ou de despreparo da equips, 6
bom delimitar um tema que esteja ao alcance dentro de um puzo razogvel,

levando em conga as condig6es concretas de atuagao dos diversos grupos
implicados

Muitos autores consideram que s5o apenas as populag6es que deter-
mmam o fema. Outros dizem que ha sempre uma adequag:io a ser estabele-

cida entre as expectativas da populagao e as da equips de pesquisadores. A
nosso ver, dove haver entendimento. Um tema que nio interessar a popula-
Qao n:io poderg ser tratado de modo participative. IJm tema que n5o interes-

sar aos pesquisadores n5o sera levado a s6rio e des nlio desempenharao um
paper eficiente.

O acordo entry participantes e entry pesquisadores e participantes dove
ser procurado. Quando houver conflitos de interesses, a escolha do fema

poderg se revclar delicada. Quando possfvel, o consenso 6 ideal. No amadu

recimento do fema em discuss6es prcliminarcs, a equipe de pesquisadores
desempenha um papal ativo.

Frequentemente, o tema 6 solicitado polos atores da situagiio. As ve-
zes, sendo mal colocado o problema prftico relacionado com o fema ini-

tial, os pesquisadores precisam deslocar um pouco a perspectiva por memo

de discussio. No entanto, devs-se deixar bem claro que o tema e as ques-
t6es praticas a serum tratadas devem ser absolutamente endossadas polos
participantes, pris nio poderiam participar numa pesquisa sabre tomas dis-
[antes de suas preocupag6es.

Junto com as pessoas que solicitaram a pesquisa, os pesquisadores
elucidam a natureza e as dimens6es dos problemas designados pele tema.
Tail problemas t6m que ser definidos de modo bastante prgtico e claro aos

olhos de todos os participantes, porque a pesquisa seri organizada em lorna
da busca de solug6es.

Uma vez selecionados o tema e os problemas iniciais, os pesquisado-
res poderao enquadrf-los num marco referencial maid amplo, de natureza

te6rica. Por exemplo, no faso de um estudo de agro junto a uma populagao
dina "marginalizada", os pesquisadores procuram dominar a discussio acerca

da problemftica da "marginalidade social" e, inclusive, das crfticas a que
asta submetida no contexto atual das ci&ncias sociais.

De acordo com o que precede, entry os diversos quadros te6ricos dis-
poniveis um marco especffico 6 escolhido para nortear a pesquisa e, princi-

palmente, atribuir relev3ncia a certas categorias de dados a partir das quais
serif esbogadas as interpretag6es e equacionadas as possfveis "solug6es'
E claro que, nesse processo, os pesquisadores nio podem aprender tudo o

que precisam apenas no contato com as populag6es. Precisam de uma for-
magao anterior, a mais completa possfvel, para estarem em condigao de

definir a problematica adequada ao desenrolar da pratica de pesquisa. Nes-
ta faso, a pcsquisa bibliogrffica 6 necessgria. E possfvel, tamb6m, recorder
ao saber de diversos especialistas dos assuntos implicados, desde que te

nham interesse em colaborar no projeto.

Quando os pesquisadores t6m os objetivos de pesquisa bem de6ini-

dos, podem progredir no conhecimento te6rico sem deixar de lado a resolu-
gao dos problemas praticos sem a qual a pesquisa-agro ngo faria sentido e
nio haveria participag:io. O estudo se desenrola paralelamente ao acompa-
nhamento da agate e dela depcnde a manutengiio do interesse dos partici-

pantes. Nesta concepgao, a pesquisa nio 6 limitada aos aspectos praticos.
Nio se trata de samples agro pda aWaD. A mediagao te6rico-conceitual per '

manece operando em todas as fases de desenvolvimento do proJeto.

3. A colocagio dos problemas

Na face initial de uma pesquisa -- seja qual for a sua estrat6gia ativa

ou nio --, junto com a definigao dos temas e objetivos precisamos dar
atengao a colocagao dos principais problemas a partir dos quais a investiga-

gao serf desencadeada. Noutras palavras, grata-se dc definir uma problema-
tica na qual o fema escolhido adquira sentido.

Em termos gerais, uma problemgtica pode ser considerada come a
colocagao dos problemas que se pretende resolver dentro de um certs cam-

po te6rico e pratico. Um mesmo fema (ou assunto) pode ser enquadrado em
problemfticas diferentes. Por exemplo, problemas de sa6de podem ser in-
seridos numa problemgtica de medicina ou numa problematica social ou
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politica. A colocagao dos problemas 6 feita em universos diferentes. A pro-
blemftica 6 o modo de colocagao do problema de acordo com o marco
te6nco-conceitual adotado.

Na pesquisa cientrfica, o problema ideai pode remeter a constatagao
de um tata real que nio deja adequadamente explicado pelo conhecimento
disponfvel. Um outro lipo de problema remete is ambiguidades internas
exlstentes nas explicag6es anteriormente produzidas. O porqu6 dessas si-

[uag6es constituio problema initial, isto 6, o ponte de partida interrogativo
investigagao. Notamos, de passagem, que na clgssica formulagao de um

problema, sgo relacionados pelo menos dois elementos. O problema diz
respeito a relagao entry um elements real e um elemento explicativo inade-
quado ou a relagao entre dois elementos explicativos concorrentes do mes-

mo fato. Se houvesse apenas um elemento nio seria um problema, mas
apenas um tema.

Em pesquisa social aplicada, e em particular no caso da pesquisa-
-agate, os problemas colocados sio inicialmente de ordem prftica. Trata-se
de procurar solug6es para se chegar a alcangar um objetivo ou realizar uma

possfvel transformagao dentro da situagao observada. Na sua formulagao,
um problema desta natureza 6 colorado da seguinte forma:

a) anglise e delimitagao da situagao inicial;

b) delineamento da situagao final, em fungal de crit6dos de desejabi-
lidade e de factibilidade; '

c) identificagao de todos os problemas a serem resolvidos para per-
mitir a passagem de (a) a (b);

d) planqamento das agnes correspondentes;

e) execug:io e avaliagao das agnes.

com objetivos definidos e os meios ou solug6es que tornam possfvel a rea-

lizagao desta situagao. No casa comparativo, 6 sobretudo uma questao de
observagao, constatagao, descrigao e comparagao das analogias, semelhan-
Qas ou diferengas existentes entre duas situag6es reals.

O problema de transformagao colocado coma passagem de uma situa-

gao initial para uma situagao final (ou desejada) 6 definido em fungao da
estrat6gia ou dos interesses dos atores. O que exide que as normas ou cntCnos

sejam constantemente evidenciados, tanto na busca de solug6es quando na
selegao de solug6es a parter das quais serif desencadeadas detemunadas agnes.

Nio 6 a partir de simples levantamentos descritivos que uma agro pods ser
encaminhada. Hf dodo um trabalho sobre a normatividade, muitas vezes ne-

gado coma tal, que 6 precise equacionar no plano metodo16gico.

De acordo com o anterior, 6 clare que, para que haja realmente necks

sidade de uma pesquisa, os problemas colocados nio devem ser triviais. Se
coletar tr6s ou quatro informag6es bastasse para resolver um problema do

dia-a-dia ou para tomar uma decisio rotineira na vida de uma associagao

n5o precisarf amos desencadear um processo de investigagao e agro. Na faso
de colocagao dos problemas 6 necessfrio testar ou discutir a relev&ncia
cientffica e prftica do que este sendo pesquisado. Assim, 6 possfvel redire-
cionar a pesquisa ou at6 tomar a decisis de suspends-la.

4. O lugar da teoria

Por ter uma vocagao de pesquisa pratica, a pesquisa-aWaD 6 frequente-
mente vista homo uma concepg5o empirista da pesquisa social na qual nio
haveria muitas implicag6es te6ricas. Bastaria o ''bom sense" dos pesquisa-
dores e a sabedoria popular dos participantes na identificag:io de problemas
concretos e na busca de solug6es.

No entanto, coma ja foi mencionado anteriormente, existem castes

nos quais a preocupagao te6rica ocupa um espago mais importance entre as
diferentes preocupag6es dos pesquisadores. lsto ocorre em particular quan-
do os problemas tratados n5o sio "evidences" no infcio e dio lugar a diver-
sas problematical socio16gicas ou outras. Assam, por exemplo, nio nos pa '

race possfvel encaminhar uma pesquisa-agro com participagao de migran-
tes sem se ter uma visio clara do quadra de interpretagEio dos fen6mcnos

migrat6rios. No contexts organizacional, nio 6 possivel desenvolver uma

Este lipo de cojocagao de problemas prgticos em contexto social 6

tamb6m encontrado em contextos t6cnicos. Certos autores chegam a
caracterizf-lo coma tfpico do modo de raciocrnio tecno16gico. deja homo
for, consideramos que a colocagao de problemas em termos de passagem de
uma sltuagao initial para uma situagao final 6 diferente da colocagao de
problemas em metodologia comparativa, na qual se grata de investigar as
analogias ou as diferengas entry dual situag6es reais, diferenciadas apenas
no tempo ou no espago. No faso da passagem de uma situagao initial para
uma situagao final, grata-se de proyetar uma situagao desejada de acordo
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pesquisa independentemente de um quadra te6rico de natureza socio16gica,
tecno16gica ou polftica. No contexts das comunicag6es, nio parece vifvel
uma pesquisa sobre a recepgao das mensagens por parte de determinadas

categorias de "ptiblico" se nio houver uma leona dos meios de comunicagao

De modo gerd, podemos considcrar que o proleto de pesquisa-agate
preclsa ser articulado dentro de uma problemftica com um quadra de refe-
rCncia te6rica adaptado aos diferentes setores: educagao, organizagao, co-
mumcagiio, sa6de, trabalho, moradia, vida pol(rica e sindical, lazer etc. O

paper da peoria consiste em gerar ideias hip6teses ou diretrizes para orientar
a pesqutsa e as interpretag6es.

No plano da organizagao prftica da pesquisa, os pesquisadores devem
Hlcar atentos para que a discussio te6rica nio desestimule e nio afete os
participantes que n5o disp6em de uma formal:io te6rica. Certos elementos

te6ricos deverio ser adaptados e "traduzidos" em linguagem comum para
permitir um certo navel de compreensao. A]6m disso, quando a discussio

te6rica for incompatfvel com o navel de entendimento dos participantes,
pode-se prever a organizagao de grupos de estudos separados do semingrio
central, cujas conclus6es servo encaminhadas e discutidas em termos maid
acessiveis.

t6tico nio este exclufdo, s6 que de maneira suavizada. Apresentaremos aqui

alguns aspectos delta concept:io ao navel da prgtica.

Uma hip6tese 6 simplesmente definida homo suposigao formulada
polo pesquisador a respeito de possiveis solug6es a um problema colorado
na pesquisa, principalmente ao navel observacional. Tamb6m existem hip6-
teses te6ricas, mas aqui abordamos a questao sobretudo em materia de obser-

vag:io e de aglio. A hip6tese desempenha um importance papel na organiza-
gao da pesquisa: a partir da sua formulagao, o pesquisador identifica as
informag6es necessgrias, evita a dispersal, focaliza determinados segmen-
tos do campo de observagao, seleciona os dados etc.

Ao se negar a utilizar hip6teses, inclusive sob a forma de diretrizes
sem uma necessfria mcnsuragao precisa, um pesquisador social se exp6e
ao risco de produzir mat6rias confusas.

A formulagao de hip6teses pertinentes depende de uma grande varie-
dade de fatores: a problemftica te6rica na qual se movem os pesquisadores,

o quadro de refer&ncia cultural dos participantes, os insig/zrs imprevisfveis
surgidos na prgtica ou na discussio coletiva, as analogias detectadas entry o
problema sob observagao e outros problemas anteriormente encontrados etc.

Mesmo quando n5o se pretends trabalhar com hip6teses relacionando
varigveis quantificaveis, 6 preciso observar muitos cuidados na sua formu

lagao. A hip6tese, ou a diretriz, deve ser formulada em termos claros e
concisos, sem ambiguidade gramatical e designar os objetos em questlio a
respeito dos quads seja possfvel fornecer provas concretas ou argumentos
convincentes, favorgveis ou nio. Nesse ponto, precisamos evitar a falta de

especificidade das deninig6es adotadas no processo investigativo, pois ter-
mos demasiadamente gerais permitem "englobar" qualquer observagao
fatual, coma no cano do raciocfnio mfgico ou dos hor6scopos.

No contexto que nos interessa, a formulagao da hip6tese n5o 6 neces-
sariamcnte de forma causal entry os elementos ou varifveis considerados.

Nio se trRta de querer mostrar que X determina Y. Para fins descritivos, a

hip6tese qualitativa 6 utilizada para organizar a pesquisa em torno de possf-
veis conex6es ou implicag6es n:io causais, mas suficientemente precisas
para se estabelecer que X tem aldo a ver com Y na situag5o considerada.

AJ6m do plano descritivo, a hip6tese, sob forma de diretriz, 6 igual-
mente utilizada no plano normative no que toca a orientagao da agate, com
aspectos estrat6gicos e tfticos. Trata-se de hip6teses sabre o modo de

A concepgao da relagao entre pesquisa-aWaD e teoria socio16gica nio

f de carfter "forgado", o que quer dizer que nio se devem construir "gran-
des" teorias apenas na base das informag6es alcangadas e coletivamente
interpretadas no processo de pesquisa local

A construgao de uma peoria nio depends apenas da informagao colhi-
da por interm6dio de t6cnicas emprricas. A informagao circunstanciada que
f trazida ao seminfrio 6 interpretada a luz de uma teoria. E clara que, se a
nformagao obtida de modo configvel chegar a p6r em d6vida certos ele-

mentos de uma peoria conhecida, o problema deverg ser objeto de estudos

aprofundados por parte dos pesquisadores, que procurarao outros tipos de
explicagao a serem cotejados com as informag6es obtidas em novak situa-
goes empirical.

5. Hip6teses

Como foi sugerido na discuss5o acerca das formal de raciocrnio e de

argumentagao no sein da pesquisa social, o uso de um procedimento hipo-
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alcangar determinados objetivos, sobre os meios de tornar a ag:io mats efi-
ciente e sobre a avaliagao dos possfveis efeitos, desejados ou n:io. A formu-
lagao deste lipo de hip6teses sup6e que crit6rios (ou normal de decisao,
aWaD e avaliagiio) estejam claramente definidos e evidenciados entry os pes-
quisadores e participantes. A verificag:io de dais hip6teses se d€i exclusiva-

mente na prgtica. A justeza da hip6tese acerca de uma norma pasha polo
6xito da agro ou por uma constatagao dos efeitos diretos ou indiretos dentro
da situagao em transformag$io.

Tanto no plano descritivo coma no normativo, as hip6reses ou diretri-
zes sgo sempre modificgveis ou substiturveis em fungao das informag6es
coletadas ou dos argumentos discutidos entre pesquisadores e participantes.

A16m disco, lembramos que, no planelamento de uma pesquisa, nio
se encontra apenas uma hip6tese e sim uma s6rie de hip6teses articuladas
em redo na qual diversas sub-hip6teses contribuem para sustentar uma hi-
p6tese principal. Em outros castes se encontra uma polarizagao de duas hi-
p6teses excludentes.

Em fung:io das hip6teses ou diretrizes escolhidas, os pesquisadores e
participantes sabem quais sio as informag6es que sio necessfrias e as t6c-
nicas de coleta a serem utilizadas. Na pcsquisa-aWaD, recorre-se a t6cnicas

de Goleta de grupo e aos mais diversos procedimentos, inclusive questiona-
rios e entrevistas, que frequentemente sio vistos com alguma suspeita por
serem os instrumentos prediletos da pesquisa convencional. Mediante um
controle metodo16gico adequado, essas t6cnicas s:io, no entanto, utilizadas
coma instrumentos de captagao auxiliar.

Na sua concepglio do chamado ''inqu6rito conscientizante" C. Humbert

e J. Merlo utilizam explicitamente o esquema de formulagao de hip6teses e
de comprovagao por meio de indicadores c de respostas a questiongrios
(Humbert, 1978; Merlo, 1982). Este esquema consiste na definigao de um

fema para dada um dos grupos de pesquisa. O loma remete a um "objeto-
problema" especrfico a ser pesquisado. Por exemplo, o fema da nio renta-

bilidade das pequenas propriedades rurais, considerado pelos autores na

Franca, pode ser estudado em fungao do "objeto-problema" constitufdo pelo
sistema de cr6dito rural. O objeto 6 anaJisado a partir de uma selegao de
hip6teses. Uma hip6tese 6 definida homo "tentativa de resposta operativa 5

questao contida no objeto". As hip6teses sio selecionadas em fungal da

possibilidade de comprovagao e de sua pertin6ncia com relagao a agro.
Cada hip6tese 6 verificada a parter de indicadores definidos coma "elemen-

tos observgveis e mensurfveis escolhidos em fungao de sua capacidade de

verificagao da hip6tese". No exemplo considerado, os indicadores sio os
crit6rios de atribuigao de cr6dito aos pequenos produtores. A informagao
necessfria para cada indicador 6 levantada por meir de diferentes instru-
mentos de pesquisa, entry os quais as t6cnicas de questionfrio e de entrevis-
tas sgo as mais conhecidas.

Os dados levantados sio computados de modo a mostrar a hip6tese

que tem maier sustentagao empfrica. Os resultados da pesquisa sao, em
seguida, amplamente divulgados no seio da populagao.

6. Seminirio

A partir do momento em que os pesquisadores e os interessados na

pesquisa estio de acordo sobre os objetivos e os problemas a serem exami-
nados, iomega a constituigao dos grupos que ido conduzir a investlgagao e

o conjunto do processo. A t6cnica principal, ao redor da qual as outras
gravitam, 6 a do "seminfrio:

O seminfrio central reQne os principais membros da equips de pes-

quisadores e membros significativos dos grupos implicados no problema
sob observagao. O papal do semin&io consists em examinar, discutir e ta-
mar decis6es acerca do processo de investigagao. O seminfrio desempenha

tamb6m a fungiio de coordenar as atividades dos grupos "sat6]ites" (grupos
de estudos especializados, grupos de observagao, informantes, consultores
etc.). Os grupos de observagao sio constitu(dos por pesquisadores e por

participantes comuns que podem chegar a desempenhar a fungal de pesqui-
sador. Os grupos de observagao podem recorrer a diversas t6cnicas de pes-

quisa individual ou coletiva. O seminfrio centraliza today as informag6es
coletadas e discute as interpretag6es. Suas reuni6es dio lugar a "atas' com

as informag6es reunidas, e dentro da perspectiva te6rica adotada, o semini-
rio elabora diretrizes de pesquisa (hip6teses) e diretrizes de agro submeti-

das a aprovagao dos interessados, que serif testadas na pratica dos atores
considerados. As agnes realmente desencadeadas sio objeto de permanente

acompanhamento e de avaliag6es peri6dicas. A partir do conjunto de infor-
magao processada, o seminfrio produz material. Pane dente material 6 de
natureza "te6rica" (analise conceitual etc.), outra parte 6 de natureza empt '
rica (levantamentos, anglise da situagao etc.). Outra parte ainda, is vezes


