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A RESPONSABILIDADE SOCIAL DO PESQUISADOR EM 
EDUCACA01 
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RESUMO: Neste texto , critico a ideia de que a responsabilidade social do pesquisador em educa9ao possa ser 
compreendida atraves do bin6mio "competencia tecnica mais compromisso politicos". Analiso esta 
responsabilidade, examinando seus diversos aspectos, para sugerir uma outra perspectiva de sintese. 
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ABSTRACT: In this text , I criticize the idea that the social responsability of the researcher on education can be 
understood thru the binomium "technical competence plus political commitment". I analyse this responsability by 
examining its multiple aspects to suggest another view of synthesis 

KEY-WORDS: Social Responsibility; Reserach in Education ; Democratization of Education ; Techinical Political 
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Come9arei par apresentar os termos em 
que esta discussao tem sido pasta mais 
frequentemente , termos estes que considero 
pobres, e a justificar porque os considero pobres. 
Em seguida, farei um apanhado comentado de 
diversos temas, problemas e aspectos (q ue 
apresentarei sem hierarquiza9ao) envolvidos na 
questao, para , ao final , tentar apresentar uma linha 
de sintese que abarca , no meu entender, de forma 
mais adequada , a essencia do problema. 

Essa discussao tem sido apresentada, no 
campo educacional , principa lmente atraves do 
bin6mio: competencia tecnica e compromisso 
politico. Este bin6mio , que tem sido mais usado 
para pensar a pratica do professor - e aqui a 
referencia mais conhecida e o livro de Guiomar 
Nama de Mello (1983) - tem marcado de tal forma 
0 imaginario da area educacional que tem sido 
tambem a referencia central para se pensar a 

responsabilidade social do pesquisador em 
educa9ao . Assim, o que asseguraria a mencionada 
responsabilidade social seria a somat6ria de dais 
ingredientes: a boa forma9ao tecnico/cientifica nos 
fundamentos e na metodologia de pesquisa e um 
vago "compromisso politico" (que ora identifica um 
radical compromisso com "a revolu9ao", ora uma 
(in)certa ideia humanista , passando par todos os 
matizes intermediarios). 

Tal somat6ria nao da conta de diversos 
aspectos do problema em tela , mas mais 
particularmente de um, que e 0 componente 
ideol6gico da ciencia . Podem-se tamar diversos 
exemplos deste componente , presente em todas 
as ciencias, mais agudamente nas ciencias 
humanas, mas talvez mais do que em todas nos 
estudos educacionais , devido ao fato destes 
buscarem ter, alem de um carater explicativo, um 
carater normativo. 
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0 texto da literatura educacional brasileira 
que , a meu ver, melhor evidencia, de forma critica , 
este carater ideologico dos estudos educacionais e 
a lese de livre-docencia de Maria Helena Souza 
Patto , "A produ<;:ao do fracasso escolar: historias 
de submissao e rebeldia" (Patto , 1990). 

Maria Helena Souza Patto mostra como o 
preconceito contra a crian<;:a pobre (presente de 
forma mais clara na teoria da carencia cultural e de 
forma mais sutil na teoria das diferen<;:as culturais) 
permeia praticamente toda a literatura produzida 
no Brasi l a respeito do fracasso escolar, inclusive a 
pesquisa- a epoca - mais recente. 

Nao e possivel aqui aprofundar este 
ponto , cabe apenas ressaltar que "ser competente 
tecnicamente" pode , portanto, significar coisas 
muito diferentes. 

(E preciso aqui rebater uma possivel 
obJe<;:ao: "isto ja seria do ambito do compromisso 
politico". Nao e verdade : no modelo do "bin6mio", o 
compromisso politico estaria na escolha dos 
temas , na forma de aplica<;:ao do conhecimento 
obtido , etc. , nao no ambito interno da propria 
pesquisa). 

Ao lado, portanto , do carater vago do 
'compromisso politico" (que, alem de tudo, tem 
servido a muitas formas de oportunismo) , o 
problema do componente ideologico da 
competencia tecnica evidencia que este bin6mio 
"competencia tecnica mais compromisso politico" 
e uma forma pouco fecunda de pensar a questao 
da responsabilidade social do pesquisador em 
educa<;:ao. 

Passo a listar. numerando-os , e a 
comentar brevemente, alguns temas , aspectos e 
problemas da questao da responsabilidade social 
da pesquisa em educa<;:ao, para , ao final, sugerir 
uma perspectiva sintetica que me parece mais 
adequada para pensar a questao. 

1) Etica na pesquisa - toda a pesquisa 
em educa<;:ao, e "por supuesto", uma pesquisa com 
seres humanos (exce<;:ao feita a filosofia da 
educa<;:ao e a chamada "pesquisa teorica "), e todas 
as pesquisas com seres humanos envolvem 
problemas eticos internos a propria pesquisa. Esta 
e uma das dimens6es da responsabilidade social 
do pesquisador. 

Em geral, na pesquisa em educa<;:ao, o 
principal problema envolvido e 0 processo de 
devolu<;:ao aos sujeitos do conhecimento que foi 
produzido a partir deles. 

Este e mais um dos temas relacionados a 
questao da responsabilidade social do qual o 
bin6mio "competencia tecn ica mais compromissos 
politico" da conta muito mal. 

2) A luta por condi<;:oes institucionais 
para a pesquisa - faz parte da responsabilidade 
social do pesquisador em educa<;:ao lutar por 
condi<;:oes institucionais para a pesquisa mais 
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adequadas a produ<;:ao de um conhecimento 
relevante socialmente. Torna-se claro que o atual 
modelo de pos-gradua<;:ao tem levado a uma 
enorme atomiza<;:ao e fragmenta<;:ao da pesquisa, 
em que o acumulo de conhecimento e muito 
pequeno. 

A busca de formas mais coletivas de 
pesquisa e uma necessidade colocada para a 
area. Nao e a-toa que nenhum grupo de pesquisa 
em educa<;:ao esteve sequer perto de se qualificar 
para ser um dos "Centros de Pesquisa . lnova<;:ao e 
Difusao" da FAPESP. 

Apos uma fase de entusiasmo pela 
chamada 4a fase (ada pos-gradua<;:ao) , ja ha quem 
questione se as 3 primeiras mencionadas por 
Aparecida Joly Gouveia (1971; 1976) (a 1 a de 38-
55, centrada nos estudos psico-pedagogicos; a 2• 
de 56, data de cria<;:ao do CBPE e dos CRPEs, ate 
64 , marcado por estudos de carater socio logico; a 
3a de 64 - meados da decada de 70, marcado por 
estudos econ6micos) nao tem elementos a serem 
de alguma forma retornados . particularmente a 
Segunda fase. 

Nao ha duvida de que a presen<;:a da area 
da educa<;:ao na CAPES, no CNPq e na FAPESP 
cresceu, mas a necessidade de pesquisas de 
maior ambito geradas pela propria comunidade 
academica - e nao pensadas a partir do MEC, 
como os estudos que acompanham o SAEB - e 
urg ente . 

PensarJum modelo a partir do qual os 
pesquisadores em educa<;:ao pudessem gerar 
conhecimento no ambito mais amplo e participar 
da luta por este modelo, e uma das dimensoes da 
responsabilidade social do pesquisador em 
educa<;:ao. 

Certamente, um dos caminhos para isto e 
a organiza<;:ao dos pesquisadores; e a ANPEd tem 
cumprido papel relevante neste sentido. 

3) Conhecimento "por dentro" da 
relac;ao da popula<;:ao com a educa<;:ao, 
particularmente das camadas mais excluidas 

Esta e uma das formas do pesquisador 
buscar superar as formas ideologicas que 
permeiam os estudos educacionais particu larmente 
quando abordam a rela<;:ao dos setores excluidos 
com a escola. A bwsca da convivencia , do dialogo 
com as camadas populares em torno da questao 
educacional tem se revelado uma forma de 
supera<;:ao de preconceitos e abertura de novas 
perspectivas . 

Aqu i, cabe mencionar estudos como o ja 
citado "A produ<;:ao do fracasso escolar f' e a tese 
de doutoramento de Marilia Sposito (1998), "A 
ilusao fecunda". A busca da perspectiva dos 
proprios setores populares deve ser uma 
preocupa<;:ao do pesquisador. 

: 
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0 que nao quer dizer que estudos sobre a 
educar;;ao das elites nao possam ter relevancia 
social. Mas e claro que a perspectiva dos setores 
mais excluidos e que mais contribui a abrir 
caminho para propostas de repensar mais 
radicalmente a educar;;ao. Ou seja, e uma 
prioridade (mas certamente nao uma 
exclusividade) para a pesquisa educacional criar 
conhecimento sobre a perspectiva dos excluidos , 
especialmente numa sociedade como a brasileira , 
de carater fortemente excludente. 

4) Disposir;;ao ao dialogo cientifico 
aberto 

Este e um ponto que me parece bastante 
relevante em um meio como o da pesquisa 
educacional no Brasil, onde estao muito presentes 
os sectarismos. Tenho a impressao de que, hoje, 
as "igrejinhas" estao menos presentes do que ha 
alguns anos atras , mas abrir espar;;o para o dialogo 
nao-sectario e estar disposto a ele e uma das 
dimens6es de responsabilidade social do 
pesquisador em educar;;ao . 

5) Ligar;;ao com a rede de ensino 
fundamental e medio 

Cabe aos pesquisadores em educar;;ao 
buscar estar em contato o mais estreito possivel 
com aquilo que constitui parte essencial do seu 
trabalho: as escolas de ensino fundamental e 
medio. 0 ideal e que esta aproximar;;ao nao seja 
apenas pessoal , mas institucional: que a · 
universidade, ou instituto de pesquisa, no qual o 
pesquisador trabalha, esteja em contato constante , 
enriquecedor para ambas as partes, com um grupo 
de escolas publicas. 

6) Luta pela difusao adequada do que 
e produzido 

Cabe aos pesquisadores incentivarem 
que o conhecimento produzido seja difundido da 
forma mais ampla possivel. Alem de todos os 
caminhos ligados a publicar;;ao , a busca da 
interar;;ao produtiva com os meios de comunicar;;ao 
e um dos elementos de responsabilidade social. 

A participar;;ao em ONGs e formas de 
organizar;;ao social de maneira geral tambem pode 
ser relevante neste sentido. 

7) lndependencia em relar;;ao ao poder 

0 pesquisador em educar;;ao pode buscar 
a participar;;ao em orgaos ligados a gestao 
educacional, mas se deseja que a sua 
contribuiy5es seja aquela propria do intelectual, 
deve manter sua independencia frente as press6es 
do poder. 

8) Preparar;;ao academica adequada 
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Este e um lema algo proximo ao da 
"competencia tecnica". Evidentemente , faz parte da 
responsabilidade social do pesquisador em 
educar;;ao buscar os instrumentos cientificos mais 
adequados para desvendar os problemas com os 
quais se defronta. Mas deve fazer isto com toda a 
clareza de que e preciso questionar 
permanentemente os pressupostos dos 
instrumentos que esta usando. Nao ha nenhuma 
"vacina" plenamente eficaz contra a presenr;;a dos 
preconceitos sociais no interior dos procedimentos 
cientificos. 

Mas a busca permanente do confronto de 
seus pontos de vista nao s6 com outros 
pesquisadores academicos , mas com os dos 
proprios grupos envolvidos na pesquisa, sobre os 
resultados deJa , pode ajudar a minimizar estes 
preconceitos. 

A preparar;;ao academica adequada inclui 
tambem a critica aos "modismos", tao presentes na 
area da educar;;ao. 

lnclui ainda um posicionamento critico em 
relar;;ao a um problema importante da pesquisa 
educacional: Afinal, qual e 0 estatuto 
epistemol6gico da Pedagogia? 

Sabe-se que ela procura ser, alem de 
explicativa , normativa (Jose Gimeno Sacristan 
inclui ainda a "utopia", alem da explicar;;ao e da 
norma, como constitutiva das ciencias da 
educar;;ao) 

Durkheim, diante deste fato , excluiu-a do 
ambito da ciencia. definindo-a como ·'uma teoria 
pratica... 0 

Que relar;;ao mantem a educar;;ao com as 
ciencias como a Sociologia e a Psicologia? 
Sociologia da Educar;;ao e essencialmente 
sociologia, apenas aplicada a um objeto particular 
(como por exemplo ocorre na "sociologia do 
trabalho") ou tem particularidades? 

Parece-me esta uma questao a ser 
melhor discutida pelos pesquisadores em 
educar;;ao, nao apenas para melhor fundamentar 
as pesquisas, mas para melhor se posicionar no 
mundo cientifico de forma geral , inclusive nos 
6rgaos de fomento a pesquisa . Avanr;;ar na 
resposta a esta questao constitui tambem uma 
dimensao da adequada preparar;;ao academica do 
pesquisador em educar;;ao, e, portanto, tambem de 
sua responsabilidade social 

Ao levantar aspectos , temas e problemas 
tao dispares referentes a grande questao da 
responsabilidade social do pesquisado em 
educar;;ao, creio ter evidenciado que esta e uma 
questao complexa e multi-facetada. 

Volto, no entanto, a pergunta: ha algo que 
de unidade a este leque de pontos? Ja rejeitei , no 
inicio deste texto, o bin6mio "competencia tecnica 
mais compromisso politico" como uma formular;;ao 
capaz de responder adequadamente a questao. 

Existe, entao, algo que unifique estes 
pontos? 
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Creio, sim , que existe: e o apego a ideia 
de ampliac;ao e radicalizac;ao da democracia- no 
campo educacional. 

E este o outro nome da "responsabilidade 
social do pesquisador em educac;ao". 

Alguem podera dizer: mas isto nao e 
compromisso politico? Nao, nao e: e algo 
qualitativamente diferente. 

0 compromisso politico, tal como tem sido 
entendido, diz respeito a um objetivo, o 
engajamento na obtenc;ao de algo . 
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0 apego a ideia de ampliac;ao e 
radic131izac;ao da democracia no campo 
educacional e algo diferente, ou mais amplo. 

Ou, por outro lado, e algo mais preciso. 
Tem a ver com o presente tanto quanto com o 
futuro , com a etica tanto quanto com a politica. 

Entendo ·que, mais do que uma frase 
sintese, 0 "apego a ideia de radicalizac;ao e 
ampliac;ao da democracia no campo educacional" e 
um criteria para se julgar a responsabilidade social 
do educador, e do pesquisador em educac;ao. 
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