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INTRODUCAO 

Este trabalho e parte de uma pesquisa de metodo, e 

tecnica ampla que, no piano teorico e pratico, procura en- 

caminhar a questao da identiflcagzfo dos problemas da pes- 

quisa como parte da estrutura social, visando a compreen- 

sao da realidade social brasileira na sua historia relativamen- 

te recente. 

0 objetivo principal e, ao inves de considerar os pro- 

blemas, tanto sociais como tecnicos da agricultura, sujei- 

tos a aplica^o da metodologia de ciencias exatas, reverter 

o processo. Isto quer dizer, apos considerar e identiflcar os 

problemas da agricultura como siciais, usar metodologias de 

pesquisa desenvolvidas nas ciencias sociais para solu^o dos 

problemas dos produtores, a quern, mais do que conhecer 

para explicar, a pesquisa agropecuaria pretende compreen- 

der para servir (BrandS'o, 1985). 

O dialogo experimental com natureza, que a pesquisa 

agropecuaria se revela capaz de conduzir de forma sistema- 

tica, nao supoe uma observagao passiva, mas uma pratica. 

0 modo de interrogate experimental e baseado no encon- 

tro entre tecnica e teoria e alian9a entre a ambi^ao de mo- 

delar o sistema de produto e de compreende-lo. 

A maior preocupato e o estabelecimento dos pro- 

blemas realmente centrals do metodo da investigate. To- 

mando a quest^o pelo angulo da relate geral/particular, e 

nao esquecendo que ambos aparecem como conceitos, ne- 

nhum deles, portanto como parte do mundo real, pode- 

mos assumir uma posit© em que o geral seja construf- 

do por comparato dos seus particulares, destacando os 

elementos comuns. 

A tese principal deste trabalho e que as descobertas 

e metodologias desenvolvidas em diferentes areas das cien- 

cias sosiais podem ser usadas na identificato, defmito 

e mais tarde, na soluto de problemas da pesquisa agrope- 

cuaria. Essas solutes podem ser independentes de qual- 

quer fllosofia ou ideologia dominante, porque derivam 

de processos fundamentais de natureza humana, desco- 

bertas pelos cientistas sociais. 

A pressuposito basica e que a participato comu- 

nitaria e fator crucial no sucesso da identificato dos pro- 

blemas da pesquisa. Em outras palavras: pressupQe-se que a 

existencia da participato comunitaria, sua profundidade, 

sua extensSo, o grau de liberdade com que ela se manifes- 

ta, as possibilidades concretas de ser tomada em conside- 

rato, 0 respeito que venha a merecer e outros aspectos sSo 
elementos de peso para que as solutes dos problemas gera- 

dos pela pesquisa sejam levados k pratica. 

For se tratar de versao preliminar, o texto e muito 

mais para motivar a discussao em tomo da quests© do que 

um document© conclusive e finalistico. 

As ideias apresentadas constituem, portanto, uma 

proposta para um programa de seleto de prioridades e alo- 

cato de recursos em pesquisa agropecuaria em seu aspecto 
motivacional, ou seja, aquele que ira gerar resultados dura- 

douros a partir de reates positivas que resultam da identi- 

ficato de problemas apropriados. 
Os aspectos levantados no texto e considerando os 

exemplos mencionados, a abordagem proposta de satisfa- 

zer as necessidades nao sao decorrencia automatica da exis- 

tencia de uma crise, mas, de reates positivas a pressoes 

internas que buscam, com criatividade, identificato e so^n' 

to para problemas existentes e novos problemas criados 
pela soluto de alguns antigos. A identificato e defmito 

de problemas de pesquisa, na maneira pela qual foi conside- 

rada, devera procurar solutes em seu potencial interno de 

conhecimento, a flm de que este demande inova95es tecno- 

logicas e crie, para elas, espa9o e aceita9ari. Dessa forma, 

nko havera imposi9ao de inova95es mas solicita9§ri de modi- 

fica9oes face as necessidades. 

Da generaliza9ao dos metodos para identifica9a:o e 

defini95o de problemas ncfo se deve inferir a existencia de 

metodos universais a disposi95o do pesquisador. 

0 alvo principal deste trabalho e a compreensSo da 

importancia de uma metodologia da sele9a:o e identifica9&) 

dos problemas no cenario de pesquisa agropecuaria. 

Aquilo que, geralmente, e chamado de espontaneida- 

de e criatividade na sociologia da pesquisa, em geral, se re- 

fere exclusivamente is fases da formula95o de hipoteses e 

de interpreta9ao. Problemas de organiza9^o da pesquisa e de 

redoes humanas, ao contrario, sfo tidos como rotina inevi- 

tavel, que paralisa a inteligencia, ao inves de estimula-la pa- 

ra a criatividade. Espontaneidade e criatividade, porem, sao 

igualmente indispensaveis quando se pretende ordenar o 

seu proprio conhecimento e o dos outros em rela9<lo ao pro- 

blema que se pretende investigar. Tambem a espontaneida- 

de e a criatividade sao fatores importantes quando se esco- 

Ihe o metodo de investiga9ao, quando se examinam o's da- 

dos estatfsticos a serem investigados, quando se consolam 

entrevistadores desesperados, quando necessario se conser- 

tar o unico veiculo dispomvel para o levantamento, quando 

se muda o programa de computa95o existente ou, flnalmen- 

te, quando se precisa fazer arranjos com poucos recursos fl- 

nanceiros. Acreditamos que a criatividade de uma equipe 

de pesquisa e demais participantes se desenvolve tanto me- 

Ihor quanto mais cedo forem afastados os previsiveis obsta- 
culos. 

ASPECTOS FILOSOFICOS 

A ciencia e um empreendimento social multifacetado 

que desafla uma descri9ari completa. O produto acabado e 

um corpo de conhecimentos que foram adquiridos atraves 

do uso de metodos cientificos aplicados com uma atitude 

cienti'flca. A finalidade geral da ciencia consiste em propor- 

cionar uma explica9ao objetiva, factual e empirica do 

mundo. 

Kant sugeriu uma separa9ao entre o conhecimento 

empinco e o conhecimento fllosofico. A observa9ao empiri- 

ca, a utiliza9ao da logica matematica e da razao obedeciam 

a uma estrutura geral de relacionamento entre percep9a:o e 

a observa9ao que pode ser estabelecida e servir de base para 

todo o conhecimento cientifico. Este, na verdade, repre- 

senta um conhecimento das aparencias, dos fenomenos. 

Um exemplo do movimento dialetico de duplo sen- 

tido constitui uma das tendencias mais caracteristicas do 

processo de evolu9ao da ciencia atual. Por um outro lado, 

avan9os continuos de conhecimento e das tecnicas cienti- 

flcas intensiflcam a especializa9fo e reparti9ao dos cam- 

pos do saber cientifico. Por outro lado, conseqiiente 

e simultaneamente, o processo conduz a uma profunda 

interpenetra9ao e integra9ao de disciplinas, o que produz 

a emergencia de novas ciencias de grande amplitude, as 

quais realizam a sintese de varias outras, como o caso, 

por exemplo, da analise de sistema e teoria geral de sis- 

temas. 
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No dormnio das ciencias agricolas, uma grande pers- 

pectiva teorica tem preponderado: o positivismo que ten- 

ta identificar os "fatos" e "causas" dos fenomenos natu- 

rals, dando pouca importancia ao estado subjetivo das pes- 

soas envolvidas na agricultura. Essa perspectiva traz consi- 

go dois pressupostos basicos: o de que os metodos usados 

nas ciencias naturals do mundo exterior tem uma virtude 

intrmseca, e que todas as outras ciencias teriam proveito, se 

aceitassem os mesmos metodos. 

0 positivismo foi formulado na segunda metade do 

seculo dezenove, como um meio de explicar os sucessos 

da "Era da Raz^o" Basicamente, os princfpios do modo 

de pensar positivista s^o: 

• o nosso universe e governado por uma lei logica total- 

mente abrangente; 

• portanto, todos os fenomenos representam um sistema 

subjacente de causas e efeitos; 

• os seres humanos devem, portanto, ser tambem seres ba- 

sicamente logicos e racionais; 

• portanto, nada que os seres humanos nSb possam definir 

experimentalmente podera ser real. 

A chave para fazer esse modelo funcionar esta no con- 

trole do ambiente, de modo a tornar nossas suposi^oes ver- 

dadeiras. Todas as outras possibilidades sifo excluidas. Um 

positivista, portanto, considera o problema como sendo 

convergente e desenvolve solu95es que, embora sendo 

muito logicas, ScTo geralmente simplistas. Caracteristicamen- 

te, o problema e, em primeiro lugar, redigido (como uma 

constituifao, um codigo, um conjunto teorico de leis etc.) 

e entao os casos reals sao julgados ou influenciados de acor- 

do com sua semelhan9a com essa norma. 

Durante mais de meio seculo, chamou-se sucessiva- 

mente "neopositivismo" as novas formas de positivismo, va- 

riando segundo as possibilidades oferecidas pelas hipoteses 

cientfficas, tendo em vista reduzir a qualidade a quantidade, 

o complexo ao elementar, o humano ao determinismo etc. 

No dominio das ciencias sociais, uma corrente neopositivis- 

ta pretende tratar os comportamentos humanos atraves de 

formulas matemdticas. Outra forma atual de neopositi- 

vismo e a que so reconhece ao pensamento da capacidade 

para formular conceitos operatorios para fazer face a uma 

situa9ffo: so ha defini9^o em fun9cCo da 39^0, e coerencia 

gra9as a organiza9ab administrativa e tecnica das rela9(5es 

sociais. 

N£o se deve confundir a posi9ao doutrinal do positi- 

vismo com o metodo positive na investiga9ao dos fenome- 

nos naturais. Neste caso, a procura da "positividade" dos 

fatos e das leis empmcas nao exclui outros m'veis de anali- 

se e de interpreta9Sb possiveis. 
A diferen9a entre positivismo e existencialismo e a di- 

feren9a entre a verdade universal e a verdade pessoal (Ka- 

plan, 1964). O metodo existenciahsta nega a existencia da 

causalidade. 0 mundo e simplesmente feito de estruturas, 

com nenhum processo subjacente. fi contingente, imprevi- 

si'vel, e ate o proprio homem e um acidente absurdo. 

O unico significado que a vida possui e o que o ho- 

mem tem a coragem de Ihe dar. Essa diferen9a entre a ca- 

sualidade do positivista e a motiva9ao do existencialista e 

ilustrada no fechamento de uma janela. Enquanto o ven- 

to pode causar o fechamento de uma janela, uma pessoa 

pode ser motivada a fechar a janela para impedir que a chu- 

va entre. 

E nesse sentido que a verdade e pessoal: porque nada 

tem sentido, 0 homem e livre para fazer com que qualquer 

coisa tenha sentido para ele mesmo. Ao fazer isso, ele, na- 

turalmente, aceita a responsabilidade por suas a9oes, a qual 

estava ausente no mundo predeterminado dos positivistas. 

Um aspecto importante do metodo existencialista e 

a sua capacidade de se desfazer da vis^o do mundo que o 

habito e a educa95o nos deram de ve-lo como realmente e. 

Na verdade, essa ciencia da percep9ao, ou fenomenologia 

(Thevenaz, 1962), como e chamada, desenvolveu-se inde- 

pendentemente do existencialismo, mas uma fusab natural 

dos dois metodos ocorreu na decada de trinta por meio dos 

esfor90S de Heidegger, entre outros, que haviam recebido 

educa9^o em ambas as tecnicas. 

Os fenomenologistas consideram o comportamento 

humano — aquilo que as pessoas dizem e fazem — um pro- 

duto da maneira pela qual interpretam o seu mundo. "0 

fenomenologista esta interessado em compreender o corn- 

portamento humano partindo do proprio quadro referen- 

cial do agente principal" (Caravantes, 1982). Acreditam que 

o que a outra pessoa sabe e, para ela, o unico mundo real. 

Assim, se o pesquisador deseja compreender o mundo da 

outra pessoa, tera que gerar alto m'vel de empatia e com- 

preender a outra pessoa no proprio quadro referencial de- 

la" Para isso, e necessario que tenha o que Weber chamou 

de verstehen, ou seja, a capacidade de reproduzir em sua 

propria mente os sentimentos, motivos e pensamentos 

que estao por tras das a95es dos outros. 0 fenomenolo- 

gista dedica sua aten9ao e seu esfor9o ao exame da manei- 

ra pela qual se tem, efetivamente, a experiencia do mundo. 

Para ele, a realidade importante e aquela que as pessoas 

imaginam que seja. 

Segundo Bodgan & Taylor (1975), "uma vez que os 

positivistas e os fenomenologistas abordam diferentes pro- 

blemas e procuram diferentes respostas, sua pesquisa re- 

querera, caracteristicamente, diferentes metodologias" 0 

positivismo procura "fatos" e "causas" atraves de experi- 

mentos, inventarios e revisao de literatura que produzem 

dados quantitativos que Ihe permitem provar estatistica- 

mente, as rela95es entre variaveis definidas de forma opera- 

cional. O fenomenologista, por outro lado, busca a com- 

preensao atraves de metodos qualitativos, como a observa- 

9a'o participante, a entrevista n^o conclusiva e a documenta- 

9^0 pessoal. Esses metodos produzem dados descritivos, 

que habilitam o fenomenologista a ver o mundo como ve 

o objeto de estudo. 

As implica96es do existencialismo e do fenomenolo- 

gismo sao interessantes. Os problemas nao sao mais vistos co- 

mo convergentes ou divergentes; em vez disso, nos defron- 

tamos constantemente com escolhas que, na sua seqiiencia, 

poderao ser bastante irrelevantes entre si. Onde um positi- 
vista poderia ficar confuso devido a falta de sistema, um 

existencialista se realiza ao ver suas suspeitas justificadas. 

Entretanto, o lugar do existencialismo na defini9ao 
de problemas nao esta totalmente delineado. Sartre consi- 

dera que a essencia do metodo reside na sua liberdade de es- 

colha, e portanto o relaciona aos movimentos que propi- 

ciam a participa9ao. Exemplos disso seriam os acordos con- 

tratuais entre os psiquiatras e os pacientes, onde ambos as- 

sumem o risco envolvido no tratamento; as formas de ad- 

ministra9ao participativa, tais como as usadas atualmente 

na luguslavia e na Escandinavia; e os sistemas comunais do 

governo. 

52 Revista de Administra^o Volume 22(1) -janeiro/mar9o/l 987 



Se pensarmos um pouco, veremos que o positivismo 

e o existencialismo sao somente dois lados da mesma moe- 

da. Ambos adotam uma certa vis^o preliminar do mundo, a 

qual determina as nossas a^Qes futuras. Enquanto para um o 

mundo e inflexivelmente logico, para outro e inflexivelmen- 

te ilogico. 

Mas o homem nSo precisa ser escravo de suas proprias 

sinteses mentals. 0 metodo pragmatico, desenvolvido por 

Pierce (1935) e Dewey (1960), nflo faz nenhuma suposi95o 

previa sob re o mundo. Ele concorda com os existencialistas 

que n^o ha nenhum fundamento real para o conhecimento. 

Mas, onde os existencialistas abandonam a escolha atraves 

da logica pela escolha atraves dos valores, os pragmatistas 

creem na capacidade racional do homem de descobrir o que 

e real atraves de um processo autocorretivo de inquiri^o: 

"0 real, entao, e aquilo em que, mais cedo ou mais tarde, 

resultaria flnalmente a informa^o e o raciocinio" (Berns- 

tein, 1971). 

Essa enfase na informa^o e crucial. Estamos somente 

interessados na natureza da informa^o que estamos rece- 

bendo do ambiente e na mudanija que faz em nossa manei- 

ra de ver o mundo. N^o adaptamos a informa^o ao mundo; 

adaptamos o mundo a informa^o. £ essencialmente um 

processo de experimenta9<ro e realimenta9<fo. Incorpora, as- 

sim, a capacidade do existencialista de mudar seu sistema de 

coordenadas rapida e facilmente, mas, devido k maneira pe- 

la qual analisa a informa9ao, incorpora tambem os procedi- 

mentos sistematicos do positivista para produzir, como de- 

veriamos esperar, mais resultados pragmaticos. 

E praticamente desnecessario examinar exemplos do 

metodo pragmatico, ja que e um metodo seguido com fre- 

qiiencia por cientistas modernos. Esta melhor resumido no 

discurso do geneticista Hormann Borlaug, quando recebeu o 

Premio Nobel em Oslo, no ano de 1970: "Nunca esperafnos 

a perfei9^o nas diversidades ou metodos, mas usamos os me- 

Ihores dispomveis a cada ano, e os modificamos a medida 

que mais aperfei9oamentos chegaram ate nos" 

Atualmente, uma grande parte dos pesquisadores no 

Brasil e em outros pafses adota uma perspectiva metodolo- 

gica de natureza positivista. No entanto, os valores influen- 

ciam as ideias. E raro estudarmos um problema apenas por- 

que ele existe. As questoes conceituais que surgem geral- 

mente nascem num ambiente historico, cultural e politico e 

num "clima" cientifico. 0 que os homens ou grupos consi- 

deram como problematico, o que gostariam de esclarecer, 

mudar ou desenvolver, determina quais serSx) os problemas 

conceituais a serem abordados (Carraher, 1983). 

A concilia9ao do pensamento filosofico com o pensa- 

mento cientifico somente se tornou possivel pela renuncia 

ao primeiro, favorecendo o surto de tecnica analitica que 

exaltava o metodo positive sem se preocupar com a criti- 

ca de suas aplica9oes. A satura9a:o, atraves de procedimen- 

tos exaustivos, das solu96es cientificas em problemas fllo- 

soflcos, teve como conseqiiencia a valoriza9cro de novos ru- 

mos. (Cannabrava, 1977). 

Tanto o neopositivismo como o pragmatism© leva a 

raciocinio dentro de logica formal e quantiflca9ao, que en- 

cara os fatos como estaticos (capazes de ser apresentados 

em forma de estatisticas) e nSx) o resultado de um proces- 

so que esta permanentemente em evolu9&) e transforma- 

9^0. Talvez fosse interessante analisar a realidade tecnica e 

economico-social dentro de uma logica dialetica, como faz a 

escola hegeliana. 

Metodo Dialetico 

Ao tempo de Hegel, as caracteristicas principals da 

metafisica baseavam-se na rejei9a'o da transforma9a'o, na 

separa95o do que e inseparavel e na exclus^o sistematica dos 

contrarios. Ajudado pelos progresses cientiflcos e sociais 

(Revolu9^o Francesa), Hegel compreendeu que no universe 

nada esta isolado, tudo e movimento e mudan9a, tudo 

depende de tudo; assim, retorna k dialetica, buscando ideias 

de Heraclito. 

Hegel fundamenta-se nas contradi9c5es e, procurando 

as rela96es das partes formadoras de um todo organico, bus- 

ca a plenitude; ora, a contradi9ao esta presente em toda a 

realidade: tudo tern rela9ax) com um todo, que encerra em 

si proprio contradi9oes. Nada e infinito, mesrpo que assim 

pare9a: o que se apresenta com finito e algo que ira se trans- 

formar, apresentando-se aos nossos olhos sob outro aspecto. 

Os contraries s^o verso e an verso de uma mesma realidade; 

portanto, ao mesmo tempo que se antagonizam, tambem se 

identiflcam. A dialetica e a logca do conflito, do movimen- 

to e da vida. 

As Leis da Dialetica 

As quatro leis fundamentals sab: 

• a9ao reciproca, unidade polar ou "tudo se relaciona"; 

• mudan9a dialetica, nega9ao da nega9ao ou "tudo se 

transforma"; 

• passagem da quantidade a qualidade ou mudan9a qualita- 

tiva; 

• interpenetra9ao dos contrarios, contradi9ab ou luta dos 

contrarios. 

• A9ao Reciproca - Portanto, para a dialetica, as coisas 

nao sSb analisadas, na qualidade de objetos flxos, mas 

em movimento; nenhuma coisa esta "acabada", encon- 

trando-se sempre em vias de se transformar e se desen- 

volver; o fim de um processo e sempre o come9o de 

outro. 

Um exemplo enfoca a planta, que fixa o oxigenio do 

ar, mas tambem interfere no gas carbonico e no vapor 

d'agua, e essa intera9ab modifica, ao mesmo tempo, a plan- 

ta e o ar. Alem disso, utilizando a energia fornecida pela luz 

solar, opera uma smtese de materias organicas e com isso a 

planta desenvolve-se. Esse processo de desenvolvimento 

transforma, tambem, o solo. Portanto, a planta n2b existe 

a nSb ser em unidade e 39ao reciproca com o meio ambien- 

te. 

Em resume, todos os aspectos da realidade, tanto da 

natureza como da sociedade, prendem-se por la9os necessa- 

rios e reci'procos. Essa lei leva a necessidade de avaliar uma 

situa9<ro problematica e o proprio problema da pesquisa do 

ponto de vista das condi9oes naturals e sociais que os deter- 

minam e, assim, os explicam. 

Tese   Antitese 

Smtese (Nova Tese) 
TRIADE DIALETICA 
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• Mudan^a Dialetica - Popper (1972), desde 1937, suge- 

re, em vez da famosa "Tn'ade dialetica" que toda dis- 

cussJo cientifica partisse de um problema, ao qual se 

oferecesse uma especie de solu9ao provisoria, uma teo- 

ria-tentativa, passando-se depois a criticar a solu^o 

com vista k elimina9ao do erro e, tal como no caso da 

dialetica, esse process© se renovaria a si mesmo, dando 

surgimento a novos problemas. 

Problema —- Teoria-tentativa 
^ (Solu^o Provisoria) 

Elimina^ao do Erro ' 
(Novos Problemas) 

0 autor resume este esquema sugerindo que "a cien- 

cia come9a com problemas e termina com problemas" As- 

sim o desenvolvimento teoretico tern como ponto de par- 

tida um problema pratico. 

• Passagem da Quantidade a Qualidade - A maneira co- 

mo se articulam a teoria e a pesquisa, no decorrer do 

processo de experimenta9ao e investiga9ao, e questSfo 

ainda bastante controvertida e aberta a discussSo. 

De acordo com a concep95o verificacionista da cien- 

cia, a pesquisa tern como objetivo testar a hipotese elabo- 

rada em termos quantitativos e, conseqiientemente, a teo- 

ria, muitas vezes expressada em termos qualitativos, que 

Ihe serviu como ponto de partida. Em tal esquema, a teo- 

ria e o inicio e o fim do processo cognoscitivo. 

A busca da teoria, no processo de investiga92o, re- 

sulta da cren9a de que o cientista tern a possibilidade de 

conhecer mais profundamente a realidade percebida e que 

a estrutura de coisa percebida e o resultado da propria a9^o 

do homem. Isto e, o resultado da "re^Sri de for9a entre 

classes sociais que enfrentam de forma especifica em fun9ao 

de modos determinados de produ9ao" (Prado Jr., 1960). 

Nestas circunstancias, a teoria e "o reflexo e ao mesmo tem- 

po proje9a:o; registra e constroi, toma nota e planeja, refle- 

te e antecipa; e ao mesmo tempo e receptiva e ativa" (Ke- 

sid, 1969). 

• Interpenetra^o dos Contrdrios — De acordo com Mo- 

nod (1975), a natureza obedece nSo a logica dialetica 

mas, numa primeira fase, ao puro calculo de probabili- 

dade e, numa segunda, e programada mais rigorosamen- 

te do que um computador eletrdnico. Este entrela9a- 

mento do acaso e da necessidade faz com que nenhuma 

teoria cientifica possa ter a pretensSri de englobar a bios- 

fera como deduti'vel de alguns princfpios basicos, como 

sonham alguns fllosofos e cientistas. A nova filosofia de 

ciencia de Monod constitui uma violenta alega9ao contra 

marxism©, usando biologismo como tendencia dentro 

da filosofia ideologica da ciencia: a filosofia neo-positi- 

vista atualmente dominante. A base desta filosofia sao 

os novos dados obtidos pela genetica modema. A desco- 

berta de como a informa9ao se processa no m'vel mole- 

cular e de como funciona o codigo genetico esta, mais 

uma vez, abalando as mais arranjadas concep96es que 

existem sobre os seres e vida humana. 

Uma das principais hipoteses e a de que a constru9ao 

epigenetica duma estrutura nSri 6 uma cria9ao: e uma revela- 

920. Contudo, no campo das estruturas cognoscitivas hu- 

manas, ha que distinguir: 0 que a heran9a oferece e apenas 

conjunto de possibilidades de 3920, e n2o um programa; so- 

mente e preciso atualizar algumas destas, o que s2o obras 

das atividades auto-reguladoras, que se entregam, neste ca- 

so, a uma real auto-constru92o. 

Para Monod, o genomo tern apenas que "conservar", 

enquanto que casualidades internas ou externas Ihe impfiem 

um conjunto, constantemente renovado de modifica96es do 

seu programa, o que provoca a profus2o indiscutida das for- 

mas evolutivas e permitem mediante um processo de pen- 

samento dialetico fundamentada da conserva9ao e da varia- 

930. 

No que respeita a dialetica da natureza, e logico que 

nao se encontre nenhuma contradi92o em pares de termos 

opostos, tais como as opera9c5es cinematicas diretas (por 

exemplo, um movimento e o inverse) ou entre 39068 e rea- 

9oes, em fisica, onde alguns procuram o equivalente das te- 

ses e antiteses de um processo dialetico. 

Como explica Piaget: numa palavra, o que a "dialeti- 

ca da natureza" supOe contradi90es, reduz, no piano fisico, 

ao conjunto bipolar de opera90es diretas e inversas, que 
desempenham efetivamente um papel fundamental no pro- 

cesso operante; porem essa aparente antinomia, cuja "for- 

ma" contraditoria equivale, curiosamente, a desprezar esta 

no92o essencial de toda a dialetica, que e a de "totalidade" 

pois, situadas nas suas totalidades respectivas, tais "antino- 

mias" n2o tern nada de contraditorias, posto que s2o, pelo 

contrario, e conforme as suas composi90es coerentes, cons- 

titutivas de tais sistemas (Monod, 1975). 

£ necessario acrescentar que a tese positivista da sepa- 

ra9ao entre os julgmentos de fato e os julgamentos de valor 

da objetividade gra9as k elimina9ao voluntaria das "pre-no- 

90es", influenciou a ciencia muito alem dos limites da cor- 

rente positivista no sentido estrito (Lowy, 1975). Basta 

mencionar Max Weber, que sublinhava a especificidade das 

"ciencias da cultura" em rela92o as ciencias naturais, e que, 

entretanto, acreditava que a ciencia social podia e devia ser 

"sem pressuposi9c5es" e "n2o valorativa". Segundo Weber, 

os conceitos das ciencias sociais nao devem ser "gladios pa- 

ra atacar adversaries", mas somente "relhas de arado para 

surribar o imenso campo do pensamento contemplativo" 

porque "cada vez que um homem de ciencia faz intervir 

seu proprio julgamento de valor n2o ha mais compreens2o 

integral dos fatos" (Weber, 1959). 

Haldane, um ilustre biologista modemo, em seu prefa- 

cio a tradu92o inglesa da "Dialetica da Natureza" de Engels, 

nota: "O Marxism© considera a ciencia sob dois aspectos. 

Em primeiro lugar, os marxistas estudam a ciencia entre as 

outras atividades humanas. Mostram como a atividade cien- 

tifica de uma sociedade depende da evolu9ao de suas neces- 

sidades, portanto, de seus metodos de produ92o que, por 

sua vez, a ciencia modifica, como tambem a evoh^ari de 

suas necessidades. Mas, em segundo lugar, Marx e Engels 

n2o se limitavam a analisar as modifica96es das sociedades. 

Na dialetica, descobrem-se as leis gerais das mudan9as, n2o 

so na sociedade e no pensamento humano, mas tambem no 

mundo exterior, refletido pelo pensamento humano. 0 que 

significa dizer que a dialetica pode ser aplicada a problemas 

de ciencia "pura", tanto quanto as reifies sociais da cien- 

cia" (Engels, 1952). 
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Como parte de doutrina de materialismo historico, 

baseada na ideia central de que o modelo de produ^o da vi- 

da material condiciona o conjunto de todos os processos de 

vida social polftica e espiritual, Engels insiste que " des- 

de o come9o, o nascimento e o desenvolvimento das cien- 

cias s£o condicionadas pela produ^o" 

Baseando-se na doutrina do materialismo historico, 

Engels argumenta que as necessidades da produce, da pra- 

tica social, fixam tarefas i ciencia e impCtem certo carater 

ao seu desenvolvimento, aos problemas que elabora nas di- 

versas etapas da historia. 0 desenvolvimento da produgao 

cria as condi^es e poe entre as maos dos pesquisadores os 

meios de experiencia necessaries. 

0 ponto fraco do materialismo historico esta na sua 

negate da autonomia dos motivos espirituais na vida social 

e, entre outras coisas, n^o considera que a criatividade hu- 

mana, usando experimenta9ao e investiga9ao, pode mudar 

re^Qes de fa tores de produ9a:o, de tal forma que se elimi- 

ne a necessidade de luta de classes inevitavel de acordo com 

os marxistas. 

Einstein (1950), disse, certa vez, que ciencia consiste 

em criar teorias. Se a ciencia e a reuniSo de teorias, fatos e 

metodos, um conceito bastante diverso pode emergir dos re- 

gistros historicos da propria atividade de pesquisa. 

Numa perspectiva mais sociologica que filosofica, 

Vieira Pinto (1969) sugere que: "A ciencia e produto da so- 

ciedade que a secreta mas, dialeticamente, por a9ao reci- 

proca, contribui decisivamente para transformar para elevar 

a sociedade onde se forja. 

Segundo Gastal, "A busca do conhecimento, o ato de 

pesquisa, envolve algo mais, muito mais do que simples rea- 

liza9ao de um experimento ou a utiliza9^o de determinado 

metodo. Necessariamente estao envolvidos outros instru- 

mentos, bem como certas tecnicas, conhecimentos anterio- 

res, procedimentos e teorias que alem de complementares a 

utiliza9a:o do metodo cientifico, servem tambem, no proces- 

so de pesquisa, como embasamento e suporte na propria 

utiliza9ao do metodo. Por isso, e fundamental que ao ana- 

lisar a pesquisa cientifica se tenha presente pelo menos as 

caracterfsticas basicas da logica" 

A discussao apresentada por Gastal, sobre a rela9ao 

entre a logica formal e a dialetica, sugere adapta9ab da dia- 

letica como metodo de raciocinio teorico-cientifico e con- 

clui: " busca de conhecimento que envolve o uso de mo- 

vimento de pensamento partindo da logica formal, incorpo- 

ra a logica dialetica na rotina de pesquisa". 

"A dialetica existe", enfatiza Kopnin (1972), "nab 

para definir e fundamentar a si propria, mas para desenvol- 

ver o pensamento cientifico. Por isso deve analisar nSb cer- 

tos conceitos dialeticos especiais e silogismos que enalte9am 

a propria dialetica, mas todo o process© do conhecimento 

cientifico com todas as suas formas, modos e elementos 

componentes". 

0 processo criativo se fundamenta em "regras desco- 

nhecidas que estao sempre no inconsciente do trabalhador 

cientifico" (Viola, 1978), enquanto que a produ9ao cienti- 

fico-tecnica esta fundamentada no pensamento dialetico. 

Este pensamento esta constituido pelos pressupostos 

basicos subjacentes, como por exemplo: se as coisas sao 

continuas ou descontinuas, se predomina a unidade ou a di- 

versidade, se a totalidade e flincional ou contraditoria, e 

que implica tambem em pressupostos subjacentes, confor- 

me o ambito especifico da area do conhecimento humano 

que se aborda. Ambos os tipos de pressupostos sao, de ma- 

neira geral, inconscientes para os agentes da produ9^o cien- 

tffico-tecnica que, por causa disso, penetram totalmente no 

modo de pensar-operar dos mesmos. 

A dialetica nSb e um instrumento de doutrina9^o 

marxista e a afilia9ab dialetica dos cientistas e pesquisado- 

res, nSb requer a aceita9ab da tese de determina9ab da eco- 

nomia, determinismo historico ou dialetica materiahsta. A 

dialetica e uma arte de discutir, argumentar e raciocinar, um 

metodo de investiga95o cientffica capaz de aumentar a ca- 

pacidade intelectual, cultural e criativa do homem, no exer- 

cicio das suas atividades. 

Finalmente, compreende-se — a dialetica — como um 

pensamento que caminha atraves de determina90es, cada 

vez mais ricas e complexas, cada vez mais concretas e expli- 

cativas. Este metodo de pensamento se coloca em oposi9Sb 

radical a um metodo que precede por defini9(5es e que pri- 

vilegia a diferen9a em lugar da contradi9^o (Bezerra Bran- 

dao, 1977). 

DEFINIR AO DO PROBLEMA 

A palavra problema aparece pela primeira vez usada 

por Aristoteles nos 'Topicos": um manual para guiar aque- 

les que tomavam parte em competi96es piiblicas de dialeti- 

ca ou de discussao na antiga Grecia. Aristoteles fez uma 
distin9ao entre uma protase e um problema. Ambas sSb 

perguntas, mas diferem entre si pela forma. Protase e o pon- 

to de partida da discussao e problema e a pergunta feita 

mais tarde para manter a discussao. 

A etimologia pode talvez ajudar a seguir as modifica- 

9oes de sentido sofridas por estas duas palavras. Protase de- 

riva de nporeivco (avatar ou oferecer), e por isso, qual 

quer coisa que se oferece para considera9ao no principio de 

uma discussao, enquanto problema deriva de Trpo/foXXo; 

("atirar para a frente ou para baixo"), e pois, qualquer coi- 

sa atirada no meio da discussSb, ou seja, uma sugestao. 0 

que e oferecido ou atirado pode tomar a forma de uma 

pergunta ou de uma afirma9ab. (Kneale &Kneale, 1982). 

O problema pode ser deflnido como uma situa9ao 

confusa, duvidosa ou incerta. Tambem pode ser defini- 

do como uma situa9ao que nab pode ser explicada com 

conhecimento tradicional. Pode-se ser definido como de- 

fasagem entre meta e atingimento desta meta. 

Toda pesquisa cientifica come9a pela formula9ab de 

um problema e tern por objetivo buscar a soh^Sb do mes- 

mo. Formular o problema consiste em dizer, de maneira 

explicita, clara, compreenslvel e operacional, qual a dh 

ficuldade com a qual nos defrontamos e que pretendemos 

resolver, limitando seu campo e apresentando suas carac- 

terfsticas. 

A base de toda pesquisa e os fundamentos de seu in- 

querito inspiram-se em situa9ao problematica (objeto), de 

cuja soh^Sb (objetivo) emana o espiTito da verdade sobre 

os fenomenos, adquirindo-se conhecimentos necessaries 

para eliminar as dificuldades existentes e, ao mesmo tem- 

po, aumentar o patrimonio do conhecimento sobre deter- 

minado assunto. 

Um problema em pesquisa nao e observa9ao de fatos 

isolados mas, sobretudo, a liga9ab casual destes para dimi- 

nuir as dificuldades sentidas por pessoa, grupo ou socieda- 

de, a fun de desenvolver o bem-estar na organiza9ab social 

da produ93b. Na acep9ab mais geral, problema e uma defa- 

sagem entre o que e e o que deveria ser, num determinado 
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aspecto da realidade; e para ser o que deveria, requer um 

ajustamento (solu^o), capaz de mudar os aspectos negati- 

ves. Em outras palavras, define-se problema como uma 

situate onde existiam dois estados: o presente e o propos- 

to. 0 estado presente corresponde ao sistema que existe, 

o estado proposto corresponde a um sistema ainda em hipo- 

tese (desejado) ou proposto. Traduz-se literalmente: a 

proposed state That is hipo the sized (desired) or pro- 

posed. Para nSto definir o termo pelo proprio termo, pode- 

se dizer: o estado proposto corresponde ^meta desejada na 

solu^ao do problema, que se apresenta sob a forma de hi- 

potese. 

Em ambos os estados, encontra-se um conjunto de 

objetos, atributos e relates, entrela^ados no processo. Ca- 

da estado podera ser descrito por um sistema. Para passar 

do estado presente ao estado proposto, tera de ser modifi- 

cada a combina^o de objetos, atributos e re^Cles. A mu- 
dan9a de um objeto sera mais a especifica^o de um aces- 

sorio de equipamento do que a de uma parte da pessoa; 

uma mudan9a de atributo podera tomar a forma de um au- 

mento no numero de operadores; uma mudan9a nas rela- 

9(5es podera indicar novos encargos e responsabilidades na 

execu9ao das tarefas. 

Em qualquer ramo da ciencia, deve-se come9ar por es- 

clarecer o problema ou seu objetivo e por definir precisa- 

mente os termos que serao utilizados. Consegue-se isso 

atraves de uma serie de observa9oes para determinar os fa- 

tos, por um processo mental de imagina9S:o ou de intui9a:o a 

fim de explica-los e, flnalmente e acima de tudo, pelo teste 

de reitera9<ro do teste das conclusSes que derivam da expli- 

ca9^o. 

O cientista deve trabalhar com problemas significati- 

vos e formular hipoteses efetivas, se quiser realizar um tra- 

balho importante. Deve equacionar um problema de modo 

que possa ser abordado por tecnicas cientificas. 

Ha duas abordagens basicas para identifica9ao de pro- 

blemas da pesquisa. Estas duas abordagens sao chamadas 

de "rea9£o" e "busca de oportunidades". Rea9^o implica 

tratar os problemas ou fatos limitantes a medida que apa- 

recem. A busca de oportunidades representa uma continua 

busca de fatores potencialmente limitantes ou que podem 

trazer beneficios ao produtor antes de chegar a ser fator 

limitante. 

A palavra "oportunismo" nao tern nada pejorative, 

quando aplicada a pesquisadores individuais ou grupos de 

cientistas de maneira objetiva. A reflexao sobre o que veio 

antes e o que vira depois se submete a um programa e nao 

a um projeto. Em outras palavras, "oportunismo" signifi- 

ca pesquisa guiada por circunstancias do momento e orien- 

tada a obter desse momento maiores vantagens compara- 

tivas tanto individuais como para linha de pesquisa como 

um todo. Esta orienta9ao pode nSb visar a aperfei9oamento 

das condi9(5es gerais mas, simplesmente, a refor9o de posi- 

95es personalistas ou grupais. 

Estas defini9Ses s<ro inter-relacionadas e sobrepostas, 

mas oferecem algumas dicas em rela9ab ao que esta referi- 

do quando se fala do problema. A habilidade do delinea- 

mento ou defini9^o do problema e relativamente rara ate 

entre os proflssionais bem treinados. Freqiientemente as 

partes essenciais do problema nao sao reconhecidas e a aten- 

9ao e centralizada nos sintomas em vez de na base do pro- 

blema. 
0 problema surge diante da ciencia no processo de de- 

senvolvimento da sociedade e a partir das suas necessidades. 

N^o se escolhe como problema, qualquer objeto que o pes- 

quisador queira conhecer, mas s6 um objeto sobre o qual o 

conhecimento e realmente possfvel sob as condi96es vigen- 

tes; a coloca9ao do problema compreende necessariamente 

o conhecimento que incorpora fatos antes estabelecidos, 

ideias e possibilidades de soh^o; esse sistema constitui um 

conjunto de juizos, o centro do qual e ocupado pelo juizo- 

questao. £ justamente nesse juizo-questao que se expressa 

o ncto-conhecimento que deve ser necessariamente trans- 

formado em conhecido. 

Opinam alguns que o exito ou o malogro dos re- 

sultados nao decorre do modo mais ou menos sagaz de 

formular o problema, mas da capacidade de compreende-lo 

como um todo, por parte do pesquisador. Sua habilidade 

de representar, em forma simbolica, o mundo real do pro- 

blema e tornar esta abstra9ao cada vez mais semelhante i 

sua contrapartida do mundo real. 

A identifica9<ro de problema da pesquisa dentro do 

enfoque de sistemas exige que se relacione mudan9as dos 

sistemas de produ9^o e necessidades documentadas e que se 

formulem projetos de pesquisa para o atendimento dessas 

necessidades. Assim, identificam-se os problemas pelas ne- 

cessidades detectadas de eliminar a discrepancia entre o que 

e e o que se requer. A avalia9«io das necessidades aumenta 

a probabilidade de identificar as necessidades validas e, atra- 

ves delas, os problemas pertinentes. A soh^ato de problema 

e processo por meio do qual tentamos ir do que existe para 

o que deve existir (Kaufman, 1976).. 

Durante os experimentos, n^o raro surgem fenome- 

nos inesperados que trazem problemas inteiramente novos e 

isso se da, especialmente, quando se impoem combina90es 

de condi95es que nunca se manifestam juntas na natureza 

ou nas atividades tecnologicas habituais. Nao ha como ante- 

cipar a manifesta9at) daqueles fenomenos, pois so em ter- 

mos de experiencia passada e que podemos imaginar as coi- 

sas, alem do que a resposta de uma planta ou de um animal 

a concedes nunca enfrentadas no curso de sua evolu9ao e 

praticamente imprevisivel — a n^o ser nos casos em que po- 

demos, com seguran9a, prever a morte. 0 cientista bem su- 

cedido e o que se apercebe e se aproveita do que Ihe seja 

oferecido, nao virando as costas ao experimento simples- 

mente porque o resultado atingido foi diverse do esperado. 

A ciencia experimental, geralmente, parte de um pro- 

blema que tenha si do identificado pela observa9ao. Tende- 

mos a observar as coisas que nos interessam e, conseqiiente- 

mente, nos interessamos por coisas que nos mesmos obser- 

vamos: nesses termos, um problema, quando formulado, re- 

flete caracten'sticas da pessoa e e, a seus olhos, atraente 

(Health, 1981). 

A formulae precisa da proposi9<io do problema 

dependera da natureza do sistema de produ9ao existente. 

Entretanto, de modo geral, ela deveria: desenvolver as ne- 

cessidades efetivas aparentes que o sistema parece apto a sa- 

tisfazer e aduzir suflcente e organizada evidencia de apoio 

para assegurar forte convic9ao de que e possfvel executar 

um projeto fisicamente realizavel e economicamente com- 

pensador dentro de um pen'odo razoavel. O resultado sera a 

gera9ao de uma tecnologia viavel para melhoramento do 

sistema de produ9a:o atual. Para elaborar a defini9ao do pro- 

blema mais amplamente, deve-se detalhar as necessidades 

precisamente nos aspectos em que a nova tecnologia pode 

ser usada pelo produtor. Deve-se identificar quais produtos 

ou sistemas de produ9S:o constituem a popula9ao meta da 
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pesquisa e como os mesmos deverao ser agrupados em ca- 

tegorias. 

Se cada categoria de sistemas de prodi^ato ou segmen- 

to de produtores tiver caractensticas particulares e distin- 

tas, necessita-se conhecer a extensSb de toda drea, utilizan- 

do certo sistema, a fim de julgar a importancia relativa dos 

elementos no conjunto das necessidades. Quando se trata 

de produtos particulares, deve-se conhecer as caractensticas 

do mercado dependentes do tempo, isto e, as tendencias 

importantes e seus efeitos em cada segmento do mercado, 

de modo a se fazer ajustes entre os elementos da necessi- 

dade para compensar as modifica95es antecipadas. 

Segundo Kranzberg (1968): "Os cientistas manifes- 

tam preferencia pelo pequeno problema acessfvel" Dubois 

(citado por Kranzberg, 1968) argumenta que o biologista, 

quando estudante, esta decidido a investigar a natureza do 

homem; depois, limitara o seu interesse ao estudo de um 

determinado orgao, logo a sua unica celula; a fragmentos 

celulares; a agrupamentos moleculares; a cada celula e cada 

atomo; e se seu conhecimento for suficiente, talvez o seu 

estudo se limite as partfculas elementares. 

Por outro lado, o pesquisador agropecuario deve fa- 

zer com que o seu trabalho satisfa9a alguma necessidade so- 

cial. Neste campo, o pesquisador nSo deve buscar conheci- 

mentos fragmentados ou aprofundar-se em coisas excessrva- 

mente minuciosas. Deve pensar constantemente no produto 

final, com todas as numerosas varidveis que entram em sua 

fabrica9Jo e uso. Assim, a pesquisa agropecudria deve dedi- 

car maior tempo d organiza9do, planejamento e melhora- 

mento de sistemas de produ9do, d medida que deve levar em 

conta os numerosos parametros de uma situa9ao pratica 

total. 

Seria possivel a constru9do de um modelo alternati- 

ve de pesquisa agropecudria, ou seja, a constru9do de uma 

nova formula de interpreta9do social do problema da pes- 

quisa agropecudria? 

A pratica cientifica ndb se restringe d aplicabilidade 

do metodo cientifico, mas envolve necessariamente juizos 

de valores e criterios seletivos na escolha dos assuntos a se- 

rem pesquisados. Eles sdo seres humanos, com mentalida- 

de e vontade propria, com suas proprias preferencias e ex- 

centricidades, com seus proprios modos de se influenciarem 

mutuamente. 

As Tabelas 1 e 2 apresentam os juizos de valores e cri- 

terios seletivos na escolha e identifk^do de problemas ba- 

seadas em levantamentos detalhados, conduzidos entre 

mais de 1400 pesquisadores americanos e publicado por 

Busch & Lacy (1983). 

Tabela 1 

Criterios usados na sele^ao de problemas de pesquisa 

Classifica9ao por Importancia Criterios Nota Media * 

1 Preferencia pessoal (satisfagao em desenvolver tal tipo de pesquisa) 5.86 
2 Importancia para a sociedade 5.59 
3 Disponibilidade de equipamento e infra-estrutura 5.24 
4 Curiosidade Cientifica 5.13 
5 Possibilidade de cria9ao de nova metodologia e de novos processes e 

equipamentos 5.03 
6 Possibilidade e probabilidade de publicar em revistas cientiTicas 4.89 
7 Necessidade de produtores ou outros usuarios segundo entendimento do 

proprio pesquisador 4.87 
8 Probabilidade de obter resultados empificos, claros e definidos 4.76 
9 Aspectos financeiros (facilidade ou dijficuldade em obter suporte 

financeiro) 4.75 
10 Opinioes e avalia9ao dos pesquisadores da mesma disciplina 4.34 
11 Prioridade formal da institui9ao onde trabalha 4.29 
12 Possibilidade da pesquisa gerar uma contxibui9ao tedrica (uma nova teoria) 4.26 
13 Procura de resultados ou de informa9ao manifestada por usuarios potenciais 4.10 
14 Credibilidade ou prestigio de outros pesquisadores envolvidos na mesma 

pesquisa 3.95 

15 Popularidade e alta prioridade dada ao problema no momento "hot topic" 3.84 
16 Dura9ao do penodo necessario para completar a pesquisa 3.79 
17 Valor comercial do resultado final 3.74 
18 Aprova9ao de companheiros de trabalho 3.74 
19 Probabilidade de publica9ao em boletins ou folhetos da propria institui9ao 3.64 
20 Feedback de pessoal de extensao e assistencia tecnica 3.69 
21 Probabilidade de publica9ao pela imprensa popular, jornais e outros meios 

nao cientificos de divulga9ao 2.98 

* Medias de notas que variam dc 1 (menos importante) a 7 (maxima importancia). 
Fonte; Lacy e Busch 1982. 
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Tabela 2 

Criterios paia sele9ao de problemas de pesquisa por pesquisadores de diferentes disciplinas nos Estados Unidos * 

Disciplinas 
Importan- 
cia para a 
Sociedade 

Disponibilidade 
de Equipamen- 
to e Infra-estru- 

tura 

Descnvolvimento Probabilidade 
CuriQsidade de Novos Proces- de Publica^Sb 
Cientiflca sOs e de Nova Me- em Revistas 

todologia Cientfficas 

Necessidades Probabilidade Prioridade 
de Popula^ao de obter formal da 
Meta ou Po- resultados Institui9ao 
tencialmente concretos 

Economia Agricola 5.6 
Engenhalia Rural 5.8 
Agronomia 5.7 
Zootecnia 5.7 
Ciencias Basicas 5.0 
Entomologia 5.5 
Ecologia 5.5 
Eng. de Alimentos 5.6 
Eng. Florestal 5.6 
Horticultura 5.7 
Nutri9ao 6.0 
Fitopatologia 5.6 
Ciencias Sociais 5.7 

3.5 
5.3 
5.5 
5.8 
5.3 
5.5 
5.2 
5.8 
5.2 
5.5 
5.6 
5.4 
4.2 

4.4 
4.5 
5.2 
5.1 
5.5 
5.4 
5.4 
5.0 
5.0 
4.7 
5.9 
5.1 
5.5 

4.4 
5.6 
5.2 
5.2 
4.7 
5.0 
4.9 
5.6 
5.7 
5.2 
4.6 
5.1 
4.4 

4.0 
4.5 
4.9 
5.1 
5.0 
5.3 
5.1 
5.2 
4.6 
5.2 
5.3 
5.0 
4.6 

5.3 
5.4 
5.2 
5.4 
3.2 
4.8 
4.6 
4.9 
5.2 
5.8 
4.5 
4.8 
4.8 

5.4 
4.5 
4.8 
4.6 
4.8 
5.0 
5.0 
4.5 
4.8 
4.5 
5.0 
4.4 
4.9 

4.5 
4.7 
4.4 
4,4 
3.8 
4.6 
4.2 
4.4 
4.2 
4.6 
3.8 
4.4 
3.7 

* Medias de pesos que vaiiam de 1 (menos importante) a 7 (maxima importancia) 

Cont. 

Disciplinas 

Possibilidade 
de gerar 
uma nova 

teoria 

Procura de 
resultados "Hot 
potenciais topick' 
p/proprio (1) 

usuario 

Valor Comercial 
do resultado 

final 

Probabilidade 
de publica9ao 

por meios 
internos 

Realimenta9ao 
ou feedback de 
extensionistas 

Probabilidade 
de publica9ao 
pela imprensa 

popular 

Economia Agricola 3.1 4.7 4.7 4.2 5.1 3.7 3.3 
Engenharia Rural 7 4.5 4.5 4.2 3.7 3.8 3.2 
Agronomia 4.2 4.4 3.6 4.0 4.1 4.0 3.1 
Zootecnia 4.3 4.3 3.6 4.0 3.5 3.9 3.4 
Ciencias Basicas 5.1 2.9 3.6 3.0 2.2 22 2.1 
Entomologia 4.5 4.1 4.0 3.5 3.3 3.6 2.9 
Ecologia 4.3 3.8 3.7 3.3 3.3 3.1 2.5 
Eng. de Alimentos 4.4 3.9 4.4 3.9 3.0 2.8 2.7 
Eng. Florestal 4.1 4.4 3.9 3.9 4.0 3.1 3.2 
Horticultura 3.6 5.0 3.5 4.6 4.6 4.2 4.1 
Nutri9ao 4.9 3.6 3.6 3.0 2.9 2.9 2.6 
Fitopatologia 4.3 4.1 3.4 3.6 3.4 3.7 2.9 
Ciencias Sociais 4.7 3.8 4.3 3.8 4.0 3.6 2.8 

(1) Popularidade c alta prioridade dado tan to ao ambiente politico como cientifico neste topico 
Fonte: Lacy e Busch 1982. 

Hd necessidade de se estabelecer os limites de abran- 

gencia do projeto da pesquisa e isso so e possivel quando 

se delimita com precisdo o problema. Um problema esta 

bem delimitado quando, atraves de perguntas pertinentes, 

especiflca com clareza as diversas duvidas. Esta formula- 

9^0 e a delimita9do do problema em forma de enunciado 

interrogative, situando a duvida dentro do contexto atual 

da ciencia ou perante uma dada situ0920 empfrica. Isso 

inclui a rela92o entre variaveis e ajuda a formula9ao das 

hipoteses, em forma de respostas alternativas as perguntas 

levantadas. 

ESTRATfiGIA E TATICA 

"Es um 'expert' em tatica, mas esta muito longe de 

ser um bom estrategista". Isto significa naturalmente que a 

pessoa em quest2o, resolve muito bem os pequenos pro- 

blemas, porem Mo pensa muito no future e nem nas 

conseqiiencias a longo prazo de suas a90es. 

A primeira atitude e aquela apresentada pelos que 

dizem: quando chegarmos 2 ponte 6 que deveremos pensar 

em como cruzd-la. A segunda e a que apresentam as pessoas 

que, antes de fazer algo, pensam continuamente nas even- 
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AMBIENTE DE NECESSIDADE 

Problema Relevante 

PROJETO 

'Tentativa de Solu^ao 

parcial ou inteira de 

problemas identificados, 

utilizando conhecimentos 

e experiencias dos 

pesquisadores'* 

<///// 
Criterio de decisao ' 

para mudan9a do 

"sistema de produce 

Insumos como: 

Tempo dos 

pesquisadores 

custeio etc. 

[Resultados 

^ lobtidos 

Criterios delimitados do Problema Relevante 

GRANDE PROBLEMA 

Criterios delimitadores do Grande Problema 

Figura 1 

tualidades que podem ocorrer, coisas que nos preocupam 

demais. Nenhuma destas atitudes e adequada ao pesquisa- 

dor. Aqueles pesquisadores que identificam os problemas d 

medida que vao surgindo tendem a n^o enxergar adiante 

e nft) pensam na possibilidade de elimind-los. Por outro la- 

do, os que sSo extremamente meticulosos, tendem averos 

problemas em cada soh^Sb e Mo solutes para os proble- 

mas. Isto os deixa confusos, ao darem conta ao final de 

que Mb ha tempo para a9ao. Concluimos que esta fase de 

reflexSb e estudos podera realizar-se rapidamente e sem es- 

for9os. Portanto, esta atitude Mo seria de modo algum 

reprovavel. 

Para conseguir a soh^ab de um problema necessita- 

mos antes precisa-lo e formula-lo de modo a tornar possfvel 

a pesquisa. Tal como medico, o pesquisador que trabalha 

em pesquisa agropecuaria em geral esta diante de sintomas 

e Mb de um diagnostico. Quase sempre tera de procurar 

sintomas adicionais, antes de poder diagnosticar correta- 

mente. 

Ackoff & Sasieni (1974) sugerem, como necessd- 

rias para existencia da situa9ao problematicas, as seguintes 

condi90es: 

• Deve existir um individuo (I) que ocupa um meio am- 

biente (N), a quern o problema possa ser atribuido. 

• Devem existir pelo menos duas linhas de a9ao (Ci e C2) 

que possam ser seguidas; isto e, o individuo I deve ser 

capaz de escolher um comportamento. 

• Devem existir pelo menos dois resultados possiveis (Oi 

e O2), associados d escolha, sendo um dos quais prefe- 

rido; isto e, deve existir pelo menos um resultado que se 

deseja — um objetivo. 

• As linhas de 3930 dispomveis devem proporcionar-lhe 

certa probabilidade de atingir o objetivo (digamos, Oj), 

mas ambas Mb podem proporcionar a mesma probabi- 

lidade. Se isto ocorresse, a decisSb Mb teria importdn- 

cia. Assim, se ?((>! /I, Cj, N) representa a probabilidade 

do resultado Oi ocorrer quando I escolhe Q em N, en- 

tao P (Oj/I, Ci, N) ^ P (O2/I, C2, N). As escolhas de- 

vem apresentar probabilidades diferentes de atingir os 

objetivos desejados. 

Se estas quatro condi9bes forem satisfeitas, diz-se 

existir um problema; entretanto, so se pode afirmar que o 

individuo (I) tern um problema quando Mb sabe qual a 
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"melhor" linha de e quer determina-la. Isto e, deve 

existir uma duvida quanto k soli^o. 

Resumindo, um individuo tem um problema quando 

quer algo, dispOe de alternativas para alcan9a-lo, cada uma 

apresentando probabilidade diferente de sucesso, e estd em 

duvida quanto k linha de aqSo que deve escolher. 

Formular o problema exige (Ackoff & Sasieni, 1971): 

• definir as possiveis linhas de 3920, portanto identiflcar 

as varidveis controladas; 

• definir o meio ambiente, portanto identiflcar as varia- 

veis nSb controladas ;e 

• definir um criterio de decis2o, portanto identiflcar os 

objetivos e determinar sua importancia relativa. 

0 ciclo de pesquisa nS'o come9a com observa92o ou 

mensura92o, mas com busca ou focaliza92o de um proble- 

ma. Polanyi (1974) destaca que 'Toda a verdadeira pes- 

quisa cientifica come9a por deparar-se com um problema 

profundo e promissor, e isso e metade da descoberta" 

Segundo Kerlinger (1979), um problema e uma ques- 

tao que mostra uma situa92o necessitada de discussSb, in- 

vestiga9ao, decis^o ou soh^So. O mesmo autor enfatiza: 
<4um problema e uma questao que pergunta como as va- 

riaveis estao relacionadas" A resposta a questao e procu- 

rada na pesquisa. Assim, tres criterios de bons problemas 

de pesquisa e suas proposi9c5es podem ajudar-nos a com- 

preende-los. Primeiro, o problema deve expressar uma re- 

la92o entre duas ou mais variaveis. Segundo, o problema 

deve ser apresentado em forma interrogativa. A esta rela- 

cionado com Como A e B estao relacionados com C? 

A interroga9ao tem a virtude de apresentar o problema 

diretamente. 0 terceiro criterio exige que o problema 

seja tal que implique possibilidades de testagem empi- 

rica. Testagem impirica significa a obten9ao de eviden- 

cia real sobre a rela92o apresentada no problema, per- 

mitindo que o resultado, ou solu9ao, seja colocado sim- 

plesmente: se isto for verdade, entab, provavelmente 

acontecera aquilo. 

Nas ciencias, a fase do reconhecimento do problema 

e seguida do desenvolvimento de uma afirma9ao expe- 

rimental do que se julga ser a verdade concernente ao 

fenomeno em questao. Essa afirma9ao torna-se a hipo- 

tese, que fornece um sentido de dire9ao na realiza9ao da 

pesquisa e da alguma indica92o do projeto de pesquisa 

potencial. Esse passo e seguido da coleta de dados. 

O cientista, entao, poe-se a estabelecer experimentos 

em que ele possa testar as variaveis associadas ao proble- 

ma, utilizando-se da quantifica9ao para medir resultados. 

Em sua analise de laboratorio, ele, em geral, pode manter 

tudo constante e testar uma varidvel de cada vez. 

O metodo cientifico tem seu valor como um me- 

todo geral para a tomada de decisao na pesquisa. As de- 

cisoes sao feitas na seguinte ordem (Hopeman, 1974): 

• Reconhecimento de um problema 

• Separa92o de sintomas e problemas 

• Coleta de informa9ao 

• Analise de informa9ao apropriada 

• Desenvolvimento de cursos alternativos de 3920 

• Escolha de um curso de 3920 

Como indicado anteriormente, e imprescindivel que o 

pesquisador separe os sintomas de problemas dos proble- 

mas originais envolvidos. 

Ackoff & Sasieni dividem problemas em dois tipos: 

de natureza tatica e estrategica (Ackoff & Sasieni, 1974). 

A distin92o entre problemas taticos e problemas es- 

trat^gicos n2o 6 simples, de vez que se baseia em pelo me- 

nos tres caractensticas, cada uma das quais podendo estar 

presente em varios graus. 

Primeiro, um problema e mais tatico que outro se sua 

S0IU920 produzir efeito de dura92o mais curta ou, 0 que e 

essencialmente a mesma coisa, se a S0IU920 puder ser modi- 

flcada ou abandonada com facilidade. Quanto maior for 0 

efeito da S0IU920, tan to mais estrategico sera o problema. 

Conseqiientemente, um problema envolvendo como apli- 

car fertilizante em feij2o e mais tatico que o de decidir co- 

mo fazer melhoramento de gado leiteiro. Podemos chamar 

esta caractenstica de "alcance do problema" 

Segundo, um problema e tanto mais estrategico quan- 

to maior for 0 numero de produtores diretamente afetado 

pela S0IU920. Portanto, um problema que diga respeito k 

elabora92o de ra92o para frangos e, provavelmente, mais ta- 

tico que a sele92o de variedades resistentes de dende. Esta 

caracten'stica pode ser chamada "extens2o do problema" 

Finalmente, um problema e tanto mais estrategico 

quanto mais envolver a determina92o de flnalidades, metas 

ou objetivos. Todos os problemas envolvem a sele92o de 

meios para a obten92o dos resultados desejados. A medida 

que o fizerem, ser2o taticos. 

Podemos separar a forma de um problema de seu con- 

teiido pelo processo denominado abstra92o. A linguagem 

na qual expressamos a forma assim abstraida do conteudo 

e a linguagem da matematica. Portanto, um modelo mate- 

matico de decisao e uma representa92o da forma de um pro- 

blema (Ackoff & Sasieni, 1984). 

A abstra92o da forma exige o conhecimento do con- 

teudo do problema. Os gerentes de opera9ao e as pessoas 

que lidam com o problema tendem a conhecer seu conteu- 

do melhor que os pesquisadores. Em geral, os pesquisadores 

n2o dispOem de tempo ou de recursos para familiarizar-se 

com o conteudo dos problemas tao bem quanto as pessoas 

que lidam com eles. Conseqiientemente, os pesquisadores 

deverao explorar o conhecimento que os produtores pos- 

suem do conteudo dos problemas. Por este motive, a pes- 

quisa agropecuaria consegue melhores resultados quando 

existe participa92o e colabora9ao ativa entre os produtores 

e o pessoal especializado em opera9(3es. 

Segundo o Manual do Projeto de Pesquisa (EMBRA- 

PA, 1984): 

• o problema de pesquisa deve ser identificado, a paxtir de 

uma situa92o ou dificuldade observada ao nivel do 

produtor; 

• na identifica9ao das dificuldades do produtor, devem 

participar a iniciativa particular, a assistencia tecnica e 

a extensao rural; 

• o problema de pesquisa, entretanto, n2o e a dificuldade 

em si, nem a observa92o, nem a falta de conhecimento 

sobre o assunto; 

• o problema de pesquisa e a quest2o maior que se identi- 

fica atraves da analise da dificuldade observada. 0 pes- 

quisador experiente procura identiflcar os aspectos fiin- 

damentais do problema e, sobre estes, concentrar toda a 

sua aten92o, deixando de lado os elementos secunda- 

rios. 

• 0 pesquisador experiente n2o ficara surpreso ao desco- 

brir, no final de sua analise, que uma dificuldade sentida 
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pelo agricultor, na maioria das vezes, decorre da conjun- 

9^0 de varios problemas e nSo como aparenta, de urn 

problema singular. 

Em continuidade a estas questOes, pode-se recomen- 

dar o seguinte (Hyman & Anderson, 1975): 

• revisar os componentes do problema ate poder visualiza- 

los todos ao mesmo tempo; 

• evitar conclusSes rapidas e solu95es adiantadas; 

• examinar o ambiente e tentar visualizar o problema no 

contexto temporal e espacial diferente; 

• tentar visualizar solu9ao e reformular esta sok^Sb ime- 

diatamente; 

• avaliar suas ideias junto is de outras pessoas de uma 

forma cntica; 

• quando confuso, mudar as formas de apresenta9io (mo- 

delo) do sistema, por exemplo, de uma apresenta9io abs- 

trata para uma apresentagao concreta; 

• se, todavia, a solu9io nio e ou n^o foi visualizada, dei- 

xar um tempo e voltar depois de ter comunicado a al- 

guem. 

So com o conhecimento detalhado dos problemas do 

produtor, e visualiza9ao de como os resultados da pesquisa 

prevista podem ser usados para solu9(5es desses problemas, 

pode-se decidir que tipo de infom^io basica, rela9io e 

modelos serio necessirios. 
O problema so esti bem definido quando existe res- 

posta is quatro perguntas seguintes: 

• Quern sSo os usuarios potenciais dos resultados espera- 

dos? 

• Quais sao os objetivos dos usuarios potenciais? 

• Qual a forma mais promissora de solu9ao do problema? 

• Qual o conteudo do problema, ou seja, quais os fatores 

que afetam as alternativas dispomveis, em termos de al- 

cance dos objetivos? 

O nfvel de atingimento dos objetivos, com rela9ao a 

cada alternativa, depende de circunstancias que is vezes o 

usuario potencial Mo quer controlar e que tern grande in- 

flu&icia na solu9io do problema. As percep95es dos produ- 

tores sSo tao importantes para a identifica9io dos proble- 

mas como os fatos verdadeiros. 

Segundo Mario Bunge (1969), nab existe tecnica pa- 

ra elaborar problemas de pesquisa que sejam ao mesmo tem- 

po profundos, fecundos e capazes de solu9ab com medidas 

prescritivas. Entretanto pode-se considerar uteis os seguin- 

tes topicos: 

• Criticar solu95es conhecidas, isto e, buscar partes de- 

beis dentro destas solu95es. 

• Ajplicar solu90es conhecidas i situa95es novas e examinar 

se estas valem para novas situa9(5es. Se as solu9(5es valem, 

o dominio delas seri expandido. Caso contrario, havera 

possibilidade de se ter descoberto um novo grupo de 

problemas. 

• Agregar os antigos problemas e encontrar solu9c5es com 

novas variaveis ou novos conhecimentos. 

• Buscar re^Oes com problemas de outros campos. 

Prosseguindo, o autor afirma que uma vez definido 

o problema da pesquisa seu valor deve ser estimado e que, 

por sua vez, nao existem regras bem definidas para estimar 

a priori solu9(5es de velhos problemas. 

Somente os pesquisadores com grande experiencia, 

visib e objetivos bem definidos podem estimar com algum 

exito o valor da solu9io de alguns problemas. 

fi importante salientar que a sabedoria de defini9ao 

de um problema de pesquisa e a possibilidade de encontrar 

solu9Cies dentro de um dado penodo. 

Em resumo, o autor sugere que se pense num pro- 

cess© de defini9io de problemas de pesquisa com formula- 

9<ro de perguntas especfficas adotadas para a sok^Sb parcial 

do problema e conclui que o mvel da pesquisa pode ser 

medido i base dos problemas identificados e sujeitos a 

pesquisa. 

A condi9ab necessaria para o exito na identifica9Sb e 

deflni9io de problemas estara na capacidade dos pesquisa- 

dores, em varias areas de ciencias agri colas, de cooperar Mb 

so com representantes de outras areas de pesquisa, mas tam- 

bem produtores, polfticos e outras pessoas que realmente 

trabalhem nos processes produtivos. 

Esta coopera9ao interdisciplinar, com a participa9io 

de todas as classes interessadas, fara com que os resultados 

sejam apresentados numa linguagem intelegivel, compreen- 

sivel, para aqueles com quern tern que cooperar e para o pu- 

blic© em geral. Para repetir uma expressio conhecida, de- 

vem aumentar sua credibilidade. 

E nessa oportunidade que se manifestam algumas 

importantes qualidades do pesquisador: 

• sensibilidade, para reconhecer os fatos essenciais ou o 

problema fundamental, abstraindo-se do que e apenas 

acessorio, acidental ou conjuntural; 

• criatividade, para formular uma hipdtese para explicar 

a(s) causa(s) do problema, fundamentada em teoria 

cientffica; 

• forma9io cientffica e experiencia de pesquisa, para ela- 

borar um procedimento experimental adequado k veri- 

fica9cfo da hipotese formulada; 

• humildade e honestidade, para reconhecer quando sua 

forma9ao cientffica nao e adequada e/ou suflciente para 

pesquisar o problema identificado; 

• inteligencia, para reconhecer que a soh^Sb do problema 

depende da efetiva participa9ao de colegas de diferentes 

areas de especializa9ao, isto e, do trabalho harmonico de 

uma equipe multidisciplinar; 

• a nao admissao de modelos de interpreta9ao da realidade 

que pudessem evidenciar a aplica9ao de conceitos de na- 

tureza dogmatica; 

• a nSb admissao de modelos que admitem a possibihdade 

de se estabelecer o dever social por meio de formulas ma- 

gicas ou utopicas; 

• atender o conflito social como fato inerente ^ sociedade, 

em substitui9ao ao conceito de conflito violento e des- 

truidor da sociedade. 

PESQUISA AGR0PECUAR1A 

Toda ciencia, considerada em seu estado presente, 

mergulha as rafzes na totalidade da tradi9ab. Conquanto o 

desenvolvimento da tradi95o Mo tenha sido obrigatoria- 

mente progressive e contfnuo, certo e que, afinal, tudo se 

prende a historia intelectual do Ocidente. E isso, antes de 

mais nada, porque nossos sistemas de educa9ab tern religio- 
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samente transmitido as tradi9fles de ideias, de gera^o em 

gera^So (Stoetzel, 1963). 0 caso das ciencias agricolas nSo 

constitui exce93o k regra. 

Para compreender bem a essencia da pesquisa agrope- 

cuiria e necessdrio, antes de tudo, imbuir-se da ideia de que, 

como qualquer outra atividade cientifica, a pesquisa agrope- 

cuiria tambem e uma categoria historica. Isto significa que 

ela n^o so tern uma historia, como muda de problemitica 

no decorrer dos tempos. 

A pesquisa agropecudria nffo deve excluir de seu tra- 

balho a reflex^o sobre o context© conceitual, historico e so- 

cial dentro do qual as pesquisas isoladas obtem o seu reulta- 

do. Os resultados da pesquisa agropecuaria podem mudar de 

sentido a partir da consciencia dos pressupostos ambientais, 

sociais e poh'ticos, ou mesmo individuais, que se escondem 

sob a enganadora aparencia dos fatos objetivos. Assim, ain- 

da que seja necessaria a realiza9<ro de pesquisa para aquisi- 

926 de conhecimento, n26 devemos esquecer de que o obje- 

tivo ultimo das Ciencias Agricolas e o desenvolvimento do 

agricultor. Portanto, a pesquisa agricola deve contribuir nes- 

sa dire9ao. 

Thaer, em 1810, escreveu: "A agricultura e um oficio 

que tern a finalidade de gerar lucros atraves da produ95o 

(ou tambem beneficiamento) de substancias vegetais e ani- 

mais" (Koepf et al., 1983). 

Assim, a pesquisa agropecuaria e um metodo sistema- 

tico de obter e aplicar conhecimento de forma eficiente e 

eficaz, envolvendo as fases biologica, fisica e econdmica da 

produ926, processamento e distribui926 da produ9ao agri- 

cola. Tambem est^o incluidos aspectos de saiide e nutri- 

926 do consumidor e aspectos socio-economicos da vida ru- 

ral. Este processo nos ensina as re^Oes de causa e efeito 

entre variaveis relevantes e nos capacita a fazer proje^es, 

tomar decisoes e desenvolver politicas a base de informa926 

factual. 

A ciencia moderna iniciou o dialog© experimental a 

partir de uma serie de pressupostos e de afirma95es dog- 

maticas. Este dialog© nevaga a complexidade do mundo 

real em nome de um mundo eterno e cognoscivel regido por 

um pequeno numero de leis simples e imutaveis. 

Neste sentido, a pesquisa agropecuaria numa tenta- 

tiva de reproduzir o real numa visa*© sempre mais apro- 

fundada, mais simples e mais geral, busca nexos e re^Oes, 

interpreta as aparencias, tratando-as como sinais ou indi- 

cios parciais a que confere significado, ao encontrar para 

eles um lugar na constru926 de mais amplas teorias e, 

quando possivel, praticas. Esta tentativa se desenvolve a 

partir da experimenta926, baseada na observa926, genera- 

liza926 e verifica926. Se unicamente dedutivo, a generali- 

za926 se ve constrangida em n26 poder acrescentar algo no- 

vo, presa que esta aos seus criterios de coerencia interna. 

Quando o pesquisador identifica e define o proble- 

ma de sua pesquisa, seleciona e separa apenas alguns aspec- 

tos baseado no seu prepare, que para ele sflo fundamentals, 

e trata-os como fator limitante em rela926 ao resto. 

Desde meados do seculo XIX, Justus von Liebig 

(1803-1873) promoveu a teoria das substancias mine- 

rais, o que contribuiu para a difusa© da aduba9a6 mineral. 

A lei do minimo ou fator limitante, formulada por Liebig, 

influenciou sobremaneira o desenvolvimento e o pensamen- 

to relacionados com a aduba926 e a nutri9^o das culturas. 

Segundo essa lei, o crescimento da planta e limitado por 

aquele nutriente que ocorre em menores propor90es e ele 

seria o unico a limitar a produ926. Embora a lei do minino 

nao possa ser aplicada rigorosamente, a sua ideia bdsica nSo 

deve ser perdida de vista. Se existe um fator limitante serio 

ao crescimento, e isto vale para outros fatores alem de nu- 

trientes, a corre9ao de um outro fator em deficiencia pode 

nao produzir o efeito desejado enquanto o primeiro na© 

for corrigido. 

Com razao se ve, na introdu9ao de adubo mineral, o 

come90 de uma nova era na historia da agricultura e horti- 

cultura. A visao quimica foi aplicada a praticamente todos 

os fenomenos da vida. Esta visao quimica nao reconhece 

uma diferen9a fundamental entre os processes materiais 

externos e os que ocorrem no interior dos organismos, ad- 

mitindo, no maximo, diversos graus de complexidade. Esta 

atitute marca o come9o de um novo pensamento e compor- 

tamento diante de assuntos agricolas em geral. Pode-se ca- 

racterizar esta mudan9a pelo seguinte: com fundamento em 

andlise minuciosa, aplicam-se, na pratica, fatores isolados, 

muitas vezes sem considera926 pelo todo, que implica no re- 

lacionamento vivo em quest26, seja este uma planta, um 

animal, uma empresa agricola ou o meio ambiente. Isto pa- 

rece uma afirma926 abstrata, mas esta representando o prin- 

cipio plasmador que ja perdura ha mais de um seculo. 0 or- 

gulhoso sucesso e as falhas abismais da agricultura e horti- 

cultura entzto enraizados nisso. 

O grande genio da quimica, Justus Von Liebig, inicia 

agroquimica predizendo que "um dia todos os campos do 

mundo ser26 fertilizados artificialmente com adubos saidos 

de fabrica" Hoje os pensamentos de Liebig est26 transfor- 

mados em paradigma agroquimico. 

Kuhn (1980) introduziu o conceito de paradigma co- 

mo um conceito intelectual, que causa desenvolvimento de 

uma linha de conhecimento cientifico em uma dada dire926 

e defende esta orienta926 contra outros conceitos contra- 

rios a esta linha de pensamento. 

Um paradigma e um complexo de suposi9(3es, manei- 

ras de ver e de pensar, que esta subjacente 2s teorias e mo- 

delos. A ciencia, em sua evolu926, pode descobrir inumeros 

fatos sem modificar as teorias, porem estas se desenvolvem, 

em ultima instancia, como resultado dos fatos. De modo si- 

milar, inumeras teorias e modelos podem vir a luz sem uma 

mudan9a de paradigmas, mas estes realmente se modificam 

em pontos cruciais da historia da ciencia. Tais mudan9as 

nos paradigmas ("revol^oes") n26 apenas mudam a percep- 

926 de fatos e teorias, de modo que aquilo que n26 parecia 

importante anteriormente se torna importante agora. As 
mudan9as paradigmaticas tambem redefinem o conhecimen- 

to considerado util, as especies de questCes formuladas, os 

criterios daquilo que se considerara como solu95es e, em 

certo sentido, os objetivos da ciencia. 

Segundo Kuhn, a ciencia e um fato social, como mui- 
tos outros, tais como religiSo, famflia, exercitos, partidos 

poh'ticos, institui96es que estabelecem regras para seu fun- 

cionamento. 0 paradigma diz ao cientista o que procurar e 

o que esperar. 0 que e de fundamental importancia com- 

preender e que tais paradigmas na6 se encontram ao fim da 

indu926. 0 cientista esta mais interessado na preserva926 do 

paradigma que na sua falsifica926. Ao mesmo tempo, Kuhn 

admite que os cientistas rejeitem paradigmas quando con- 

frontados com anomalias ou contra provas. Para ele, a co- 

munidade cientifica, como institui9Jo burocratizada, tern 

como principal fun996 salvaguardar e fazer perdurar a sua 

existencia como fonte creditada da verdade cientifica. Dai 

surge a necessidade inevitavel da transforma926 dessa ver- 
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dade em dogma para que a institui^o possa trabalhar de 

forma eflciente. Kuhn mostra como urn conjunto de co- 

nhecimentos torna-se ciencia quando a unidade ideologica 
e paradigmdtica 6 alcan9ada, o que ao nivel institucional 

corresponde a impoa^aso de normas hierdrquicas de con- 

trole da produce cientiflca. A revolu^o cientifica, ainda 

nas palavras do autor, equivale £ destri^ffo do dogma ou 

paradigma feita contra a vontade do poder estabelecido pela 

subversJo gradual da comunidade cientiflca. 

De acordo com o ponto de vista de Khun, a ciencia 

normal desenvolve-se mediante a resolu^Jo de problemas 

ainda n£o solucionados, que s^o propostos pelos paradig- 

mas. Uma revolu9<ro na ciencia ocorre quando s£o desco- 

bertas anomalias que n£o podem ser resolvidas dentro do 

paradigma. Essas novidades podem ser suprimidas ou ra- 

cionalizadas por algum tempo; mas terSo de ser finalmen- 

te defrontadas. 

Em pesquisa tradicional, freqiientemente os produ- 

tores s£o considerados passives, simples reservatorios de 

informa9ab, incapazes de analisar a sua propria situa9£b 

e de procurar sol^Oes para seus problemas (Guy Le Boterf, 

1985). Nesse caso, a pesquisa fica exclusivamente a cargo 

dos pesquisadores (especialistas), pois somentes estes pos- 

suiriam a capacidade de detectar os problemas e de encon- 

trar formas de resolve-los. Estas solutes podem encontrar 

resistencia dos produtores que nat) fazem questao de se en- 

gajarem na sol^ab dos problemas, de cuja elabora9ab nao 

tiveram possibilidade de participar. 

Considerando as Iimita9c5es da pesquisa tradicional, 

a pesquisa participante vai, ao contrario, procurar auxi- 

liar a popula9ao envolvida a identificar por si mesma os 

seus problemas, a realizar a analise cn'tica destes e a bus- 

car as solu96es adequadas. Deste modo, a sele9£o dos 

problemas a serem estudados emerge da popula9ao en- 

volvida, que os discute com especialistas apropriados, n5o 

emergindo apenas da simples decisao dos pesquisadores. 

0 novo paradigma nSo e limitado apenas ao estudo do 

que permanece, mas tambem do que se transforma, das per- 

turba9Qes geologicas e climdticas, da evoh^So da especie, 

da genese e das muta9c5es das normas que interferem nos 

comportamentos sociais. 

A defini9<ro de uma estrategia progressiva da pesquisa 

agropecuaria para o Brasil significa a sua utiliza9ao a servi- 

90 dos grandes objetivos da sociedade brasileira tt... atra- 

ves de um adequado planejamento e execu9£o de pianos e 

projetos de interesse nacional sincronizados com as 

verdadeiras necessidades da nossa sociedade"(Cabral, 1973). 

O Dr. Jose Emilio G. Araujo (1970), ex-Diretor Geral 

do IICA, no seu livro intitulado [/ma Opg3o Humanista 

no Desenvolvimeto da America, usa o conceito da Pesqui- 

sa Comprometida. Dr. Araujo refere-se £ "Pesquisa Compro- 

metida": no sentido de que nSo deve ser uma expres- 

s£o de um sibaritismo cienti'fico absorvente da capacidade 

intelectual de muitos pesquisadores, com o unico objetivo 

de satisfazer sua curiosidade intelectual, senfc algo tangi- 

vel cujos resultados estao relacionados com o desenvolvi- 

mento do pai's, com viabOidade economica de sua aplica- 

9^0 e as caracten'sticas sociais dos destinatarios finais da 

pesquisa. 

A maior dificuldade na pesquisa dos grandes proble- 

mas da agropecuaria brasileira e que, inadvertidamente ou 

nfc), eles contem uma tendencia de substituir as solu90es 

de poh'tica economica e dos problemas sociais por solu- 

9(5es puramente tecnicas ou, por assim dizer, tecnologicas. 

A baixa produtividade e renda da popula9a:o rural freqiien- 

temente e associada £ estrutura fundiaria. Os pesquisado- 

res, em si, nunca poder£o achar solu9(5es tecnicas para uma 

quest£o que nada tern de tecnica. Ao mesmo tempo, segun- 

do a hipotese de inova9£o institucional induzida, os pesqui- 

sadores da area social, com resultados de suas pesquisas, 

criam uma consciencia e competencia institucional e pro- 

fissional a fim de promover e apoiar politicas de combate 

a desnutri9£o e solu9(5es de outros problemas sociais rela- 

cionados ao campo. 

Como resultado, a pesquisa agropecudria esta, ate cer- 

to ponto, perturbada pela dialetica entre o otimismo dos 

pesquisadores da area biologica, nas solu95es tecnicas dos 

problemas do agricultor, e o pessimismo dos pesquisadores 

da area social, que consideram os fatores estruturais, como 

os aspectos fundiarios e toda a problemdtica social, como 

fatores limitantes para o desenvolvimento da agricultura 

brasileira. 

Quando reunimos a ciencia e a tecnologia, temos 0 

desenvolvimento que, nas palavras de Schumpeter (1949), 

"consiste basicamente em empregar recursos existentes 

de maneiras diferentes, e de fazer coisas novas com eles". 

Portanto, o elemento que relaciona a ciencia e a tecnologia 

e a capacidade de ser criativo de maneira pratica. 

Segundo Thorn (1985), ^cada ciencia e, antes de 

mais nada, o estudo de uma fenomenologia". Explica 

o modelo classic© da ^caixa negra" ou um sistema que 

comunica com o mundo exterior mediante, apenas, en- 

tradas {inputs) e saidas {outputs). A cada instante, se se 

flxa a entrada, o sistema liberta saidas. A corresponden- 

da entrada-sa/da sera representada por um ponto, e uma 

serie de experiendas feitas sobre o sistema condiz com a 

constru9So de uma nuvem de pontos. Um problema de 

fundo da pesquisa e o seguinte: conhecendo as nuvens 

de .pontos que se podem gerar, deste modo, como recons- 

tmir o mecanismo intrmseco — a caixa negra. 

O 

I 

Entradas 

M 

Caixa Negra 

O 

Saidas 

Prigogine & Stengers (1984) dtam Heidegger, que de- 

fine pesquisador como ". a sede de uma vontade de po- 

der disfar9ada em apetite de saber" Segundo os mesmos 

autores, a singularidade da dencia moderna e o encontro 

entre a tecnica e a teoria em forma de alian9a sistem£tica 

entre a ambi9ao de modelar o mundo e a de compreende- 

lo. Eles consideram o procedimento experimental como ar- 

te que repousa sobre uma habilidade; nflri sobre regras ge- 

rais. " a arte experimental consiste em escolher um pro- 

blema para formular uma hipotese teorica e em reconhecer, 

na complexidade proliferante da natureza, um fenomeno 

suscetivel de encarnar as conseqiiencias desse decreto geral; 

trata-se, ent£o, de apresentar o fendmeno escolhido ate que 

se possa decidir, de forma comunicavel e reprodutfvel, se 

ele e decifr£vel, ou nffo, segundo o texto matem£tico par- 

ticular que a hipotese enundou" 

Segundo Popper (1972), "as disciphnas s5o distintas, 

em parte, por razOes historicas, por motives de conveni^n- 
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cia administrativa e, em parte, porque as teorias que cons- 

tmimos para resolver os nossos problemas tendem a aumen- 

tar no interior de sistemas unificados, porem, nab somos 

estudiosos de certas materias, mas de problemas" 

Qualquer intera^ab de um sistema com seu ambiente 

pode ser englobado na seguinte rela9Jo simbolica: 

I M = 0 
Onde "I" designa o estado inicial do sistema em causa ou o 

conjunto de entradas; "0" significa o estado final ou o 

conjunto de safdas; e "M" resume as propriedades da caixa. 

Pode-se identiflcar tres classes de problemas em rela- 

9^0 a equa9ab (Bunge, 1974). 

• O probiema da previsft) — Dadas as entradas "I" e as ca- 

racten'sticas da caixa "M", determina-se as safdas "0". 

• O probiema inverso da previs§o — Dadas as safdas "0", 

o tipo de caixa, determina as entradas "O" 

• 0 probiema da explana9§o — Dadas as entradas "I" e 

as safdas "0", determina-se as caracterfsticas da caixa. 

Os do primeiro tipo constituem o caso de problemas 

taticos na pesquisa agropecuaria, que podem ser respostas 

a curto prazo. Ja os do segundo e terceiro tipos constituem 

problemas estrategicos que necessitam um perfodo maior. 

Quando um fenomeno se caracteriza por alto grau de 

complexidade, e e submetido a for9as contraditorias, sua 

evolu9ao e representada por perfodo de continuidade inter- 

rompido por bifurca9(5es. Quando se chega a uma bifurca- 

9ao onde diversas solu96es sSb possfveis, basta a interven- 

9ao de um fenomeno fntimo, chamado "flutua9ab" para 

beneflciar preferencialmente uma das evolu90es; essa evolu- 

9^0 entao se impoe ate chegar a um novo ponto de inadap- 

ta9^o. Do ponto de vista evolucionista, a pesquisa ou o pro- 

gresso tecnologico de qualquer setor, inclusive agropecua- 

rio, pode ser visto como forma usada por pesquisadores e 

produtores para adaptar-se ao ambiente: invadir novas areas 

do ambiente; ate mesmo inventar novas areas no ambiente. 

A manipula9^o das flutua95es ou process© de adap- 

ta9ao resultam em um sistema de prioridades para pesqui- 

sa que, no entanto, deve deixar a port a aberta ao impre- 

visfvel. 

Tres nfveis de adapta9ab podem ser distinguidos: 

adapta9ao genetica; aprendizado comportamental adaptati- 

vo; e descoberta cientffica, um caso especial de aprendiza- 

do comportamental adaptativo (Popper, 1972). 

Segundo o autor em todos os tres nfveis (o genetico, 

o comportamental e o cientffico) operam estruturas her- 

dadas, que se transmitem pela instn^Sb, pelo codigo gene- 

tico ou pela tradi9<ib. Em todos os tres nfveis, estruturas e 

liga96es novas surgem de mudan9a aleatorias ou planejadas, 

que se manifestam como resultado de ensaios, tentativas 

que se submetem a sele9^o natural ou elimina9ab do erro. 
O melhoramento animal tern por finalidade aperfei- 

9oar a produ9ab dos animais de interesse para o homem. 

A produtividade ou fenotipo de qualquer ser vivo, 

planta ou animal depende de combina9ao dos efeitos do 

ambiente e da heran9a (genotipo). Assim: 

Produtividade 

(fenotipo 

Ambiente 

(insumos) 

Heranga 

(genotipo) 

dos de gera9ab a gera9ab. Ambiente, aqui considerado num 

sentido bem amplo, corresponde a todos os fatores, exceto 

a heran9a, que influem na produtividade. No Programa de 

Melhoramento Animal, tanto ambiente como heran9a de- 

vem ser considerados, pois nada flcaria resolvido se o indi- 

vfduo fosse aperfei9oado sob o ponto de vista genetico, tor- 

nando-se mais produtivo e, portanto, mais exigente, o que 

implicaria no fornecimento de condi95es ambientais con- 

soantes como as suas maiores necessidades. 0 Melhoramen- 

to Genetico pode ser definido como um conjunto de pro- 

cesses que visam aumentar a freqiidncia dos genes deseja- 

veis ou das combina9Cfes geneticas boas em uma popula9ab 

(Giannoni & Giannoni, 1983). 

\ , / Ambiente 
patnmonio genetico ) + \ |)om 

Entende-se por heran9a o patrimonio genetico do in- 

divfduo, constitufdo pelos seus genes, que sab transmiti- 

para produgao 

A pesqusa agropecuaria aumenta, principalmente, os 

beneffcios aos produtores que sfo os primeiros na ado9ab 

de novas tecnologias. Assim, parte destes beneffcios adicio- 

nais podem ocorrer por conta daqueles que nab tern condi- 

90es de serem pioneiros na adogZo de novas tecnologias. O 

mesmo pode ocorrer entre regibes, isto e, parte dos beneff- 

cios adicionais das regioes mais inovadoras pode depender 

das regioes que se atrasam na ado92o de novas tecnologias. 

Nab e exagero aflrmar que a chamada pesquisa para 

pequeno produtor nunca foi tab discutida neste Pafs quan- 

to agora, momento em que se adotam as medidas para a 

redemocratiza9ab da vida nacional. No entanto, como re- 

flexo da velha tradi9ab academica, esses debates que ja 

produziram inumeros documentos, analises e reivindica- 

9bes nab se traduziram em a9c5es concretas. 

Se nab existir uma flrme decisab de levar a serio o 

probiema social, a pesquisa agropecuaria pode servir ape- 

nas para reivindicar, alertar e denunciar, e nab para solucio- 

nar problemas enfrentados por pequenos produtores em to- 

do o pafs e ate em outros pontos do mundo. 

Ao mesmo tempo, a marginaliza9ab dos pequenos 

agricultores e crescente, agravada pelo acesso dos grandes 

agricultores a novas tecnologias de uso intensive de capi- 

tal. Assim, nab se deve deixar de considerar como priori- 

tario o estudo de tecnologias alternativas que possibilitem 

o acesso dos pequenos produtores em uma produ9ab de me- 

nor escala. 

A Figura 2 apresenta intera9ab hipotetica entre o am- 

biente, incluindo manejo e produtividade de dois genoti- 

pos. Um V0 (genotipo atual) e outro melhorado pela pes- 

quisa Vn (genotipo melhorado). 

O exemplo 1 apresenta um genotipo melhorado que 

pode diminuir a produtividade, usando baixo nfvel de in- 

sumos ou manejo, em compara95o com genotipo original. 

No segundo exemplo e mostrado um genotipo com certo 

grau de melhoramento para a produtividade, usando baixo 

nfvel de insumos ou manejo, contudo, essa produtividade 

aumenta de forma acelerada com o aumento de insumos ou 

manejo. Como resultado desses dois modelos de melhora- 

mento genetico, pode-se ter uma maior concentra9ao de 

venda nas mSbs dos grandes pecuaristas. O exemplo tres 

apresenta um melhoramento para resistencia a uma deter- 

minada doen9a e elimina9ab de despesas de vacina. Este ti- 

po de melhoramento beneficia de forma igual a todos, po- 

dendo em certas ciscunstancias beneficiar mais ^queles que 
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possuiam um nivel de manejo inferior e, por isso, estavam 

mais afetados pela doen9a. 0 exemplo quatro apresenta 

uma situa^o hipotetica, onde um novo genotipo tem me- 

nor produtividade a nivel alto de insumos e manejo. 

Este caso pode ser relacionado com o desenvolvimen- 

to de rusticidade e resistencia ks condi96es adversas de ma- 

nejo e alimenta9zfo. 

Exemplo 

■a 
^ o :s a 

Exemplo 

Exemplo 

Ambicntc (Insumos, 
Manejo etc). 

Exemplo 
4 

Ambicntc (Insumos, 
Manejo etc). 

Figun 2. Intcrafoes hipoteticas cntre ambicnte e a produtividade 
de dois genotipos; v0 (atual) e vn (mclhorado). 

A principal caracten'stica dos bens piiblicos que os 

distingue dos privados refere-se a impossibilidade de excluir 

determinados indivfduos ou segmentos da popula9<ro de seu 

consumo, uma vez definido o volume de produ9a:o. Para um 

bem privado, o consumo pelo indivfduo t4A" automatica- 

mente exclui a possibilidade de um indivfduo "B" consu- 

mir o mesmo bem. Se sao produzidos anualmente 200 mil 

tratores e ha 500 mil indivfduos que precisam adquirir este 

produto, significa que 300 mil indivfduos deixarffo de faze- 

lo, independentemente de suas preferencias. O mecanismo 

de exclusSto, neste caso, e representado pelo sistema de pre- 

90s, que atua no sentido de selecionar aqueles 200 mil, cujo 

grau de preferencia pelo produto e disponibilidade de capi- 

tal os impele a pagar o pre9o estabelecido pelo mercado. As- 

sim o melhoramento genetico apresentado nos exemplos 1 

e 2 tem caracterfsticas de bem privado e os de J e ^ de bem 

publico. 

O paradigma classico da pesquisa agropecuaria sugere 

complete controle monodisciplinar pelo pesquisador sobre 

condi9oes naturals, tais como clima, solo etc. Durante todo 

o perfodo da pesquisa, a natureza e tratada como objeto, do 

qual se espera apenas varia9ffo de um so fator de interesse 

do pesquisador. Neste contexto, ate a decada de setenta, o 

melhoramento genetico foi pesquisado separadamente de 

aplica93b de fertilizantes e irriga9ao. A revoh^ab verde, na 

verdade, quebra o paradigma de fator limitante, dando enfa- 

se k intera9a:o entre caracterfsticas geneticas e capacidade de 

responder, com maior produtividade, a aplica9^o de 

nutrientes e agua. Antes da revolu9&) verde, o melho- 

camento feito, muitas vezes, para selecionar variedades com 

caracterfsticas rusticas, sacrifica o potencial genetico de res- 

ponder as condi9(5es irrigadas e a ampla disponibilidade de 

nutrientes. A figura 3 mostra como o conceito de fator li- 

mitante e relacionada com aumento de produtividade. A 

seguir s^b apresentados exemplos de metodos usados na 

pesquisa experimental e nas investiga96es especfflcas das 

ciencias sociais. 

Quatro maneiras de controlar um experimento, com o 

flm de descobrir a causa de certo fenomeno, foram discri- 

minadas por John Mill (Nogueira 1964): 

• Processo de concordancia — Quando, estudando um fe- 

nomeno cuja causa procuramos fixar, vemos que entre 

os antecedentes ha um que permanece sempre constan- 

te, Mo obstante variem todos os outros, podemos di- 

zer que esse antecedente e a causa do fenomeno. 

• Processo de diferen9a — Ao estudar um fenomeno que, 

num caso ocorreu um fato e no outro nJo, tendo no pri- 

meiro certos antecedentes e no segundo os mesmos me- 

nos um, podemos declarar que o antecedente que fal- 

tou e a causa do fenomeno. 

• Processo das varia9oes concomitantes — Quando no estu- 

do de um fenomeno, observamos que, entre as circuns- 

tancias que acompanham a sua produ9^o, ha uma que 

varia, e isso nas mesmas proposes em que varia o pro- 

prio fenomeno, podemos dizer que essa circunstancia e a 

causa do fenomeno. 

• Processo de resfduos — Quando um fenomeno, cuja cau- 

sa procuramos determinar, parece precedido de varies 

antecedentes, cujos efeitos s<io conhecidos, menos o de 

um, este antecedente, cujo efeito nflb se conhece, pode- 

mos presumir ser a causa do referido fenomeno. 

Entre os metodos especfflcos das ciencias sociais, que 

podem ser aplicados na pesquisa agropecuaria, estao os se- 

guintes: 

• M^todo Estatfstico — Os processes estatfsticos permitem 

obter, de conjuntos complexos, representa96es simples e 

constatar se essas verifica9C)es tem rela9bes entre si. As- 

sim, o metodo estatfstico significa redu9ao de fenome- 

nos biologicos, sociologicos, polfticos, economicos etc, 

a termos quantitativos, e a manipu^ao estatfstica, que 

permite comprovar as rela95es dos fenomenos entre si e 

obter generaliza96es sobre sua natureza, ocorrencia ou 

significado. 

• Metodo Comparativo — Considerando que 0 estudo das 

semelhan9as e diferen9as entre diversas categorias con- 

tribui para uma melhor compreensab do comportamen- 

to humano, este metodo realiza compara95es com a fi- 

nalidade de verificar similitudes e explicar divergencias. 

O metodo comparativo e usado tanto para compara96es 

no presente, no passado, ou entre os existentes e os do 

passado, quanto entre sociedades de iguais ou de dife- 

rentes estagios de desenvolvimento. A nfvel de explica- 

9^0 pode, ate certo ponto, apontar vfnculos causais en- 

tre os fatores presentes e ausentes. 

• Metodo Tipologico — Apresenta certas semelhan9as com 

o metodo comparativo. Ao comparar fenomenos com- 

plexos, o pesquisador cria tipos ou modelos ideais, 

construfdos a partir da analise de aspectos essenciais do 

fenomeno. A caracten'stica principal do tipo ideal e nab 

existir na realidade, mas servir de modelo para a analise 

e compreensab de casos concretos, realmente existentes. 

• Metodo Monogrdfico — Partindo do prinefpio de que 

qualquer caso que se estude em profundidade pode ser 

considerado representativo de muitos outros ou ate de 

todos os casos semelhantes, o metodo monografico 

consiste no estudo de determinados indivfduos, profis- 

sbes, condi96es e institui95es, com a flnalidade de obter 

generaliza9bes. A investiga9ab deve examinar o tema es- 
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colhido, observando todos os fatores que o influencia- 

ram e analisando-os em todos os seus aspectos. 

Metodo Funcionalista — a rigor, mais um metodo de 

interpreta9ffo do que de investiga?^. Levando-se em 

considera9ao que a sociedade e formada por partes com- 

ponentes, diferenciadas, inter-relacionadas e interdepen- 

dentes, satisfazendo cada uma as fun90es essenciais de vi- 

da social, e que as partes sffo melhor entendidas com- 

preendendo-se as fun95es que desempenham no todo, o 

metodo funcionalista estuda a sociedade do ponto de 

vista da fun9ao de suas unidades, isto e, como um siste- 

ma organizado de atividades. 0 metodo funcionalista 

considera, de um lado, o sistema de produ9Jo como uma 

estrutura complexa de individuos, reunidos numa trama 

de a9(5es e rea95es sociais; de outro, como um sistema de 

institui9(5es correlacionadas entre si, agindo e reagindo 

umas em rela9ffo ks outras. Qualquer que seja o enfoque, 

fica claro que a atividade de produ9ao e vista como um 

todo em funcionamento, um sistema em opera9ao. E o 

papel das partes nesse todo e compreendido como fun- 

9(5es no complexo de estrutura e organiza9ao. 

ABC 
n B 

& 

Limite genetico 
de rendimento 
sem insumos "A" 
Melhoramento 
Genetico 

Rendimento au- 
mentado pela ii- 
rigagffo "B" limi- 
tado pelo fertili- 
zante "C" 

Rendimento limi- 
tado por outros 
fatores 

Revolugao verde 

Rendimento limitado 
por outros fatores 

Rendimento limitado por C 

Rendimento limitado por B 

AB ABC 

Figura 3. Fator Limitante e Rendimento 

0 desenvolvimento da tecnologia em pai'ses desenvol- 

ridos tern facilitado a vida do homem, trazendo-lhe confor- 

to material e bem-estar, mas a custo excessivamente eleva- 

do. 0 meio-ambiente tern sofrido danos e agressOes constan- 

tes, em alguns casos irreversfveis, o que tern afetado seria- 

mente o equilibrio ecologico. 

iegundo Duarte (1985), e no mundo ocidental de 

pos-guerra que se instalou de maneira mais estrondosa o que 

se pode chamar de crise ecologica. As popula9(5es dos capi- 

talismos centrais, depois de muito sofrerem as conseqii^n- 

cias dessa crise, come9am a se organizar e ja em meados 

da decada de 60 surgem as associa93es ambientalistas com 

uma linha poh'tica mais conseqiiente, constituindo o chama- 

do movimento ecologico. 0 crescimento politico desse mo- 

vimento, nos pai'ses desenvolvidos, aliados ao fortalecimen- 

to dos conglomerados economicos multinacionais, ocasio- 

nou a transferencia das industrias mais poluidoras pra o 

terceiro mundo, dentro do que Dupny (1980) chamou de 

"nova ordem economica intemacional" 

0 confronto de "falcOes" do desenvolvimento com 

as "pombas da ecologia,,, na pesquisa agropecuaria, criou 

outros problemas em termos de desenvolvimento institu- 

cional e de pesquisa em andamento em forma de conflito 

entre criterios economicos e ecologicos, o que pode levar 

a novo paradigma da Revoh^So Cientffica. Popper (1972) 

formaliza o conceito de revo^ffo cienti'fica como a derru- 

bada nacional de uma teoria cientffica estabelecida por uma 

nova teoria. 0 mesmo autor considera a revolu9ao ideolo- 

gica todos os processes de "enraizamento social" e aceita- 

9^0 social de novas ideologias, inclusive aquelas que incor- 

poram alguns resultados cientfficos. 

0 agronomo Norman Borlaugh, Premio Nobel da Paz, 

fez a seguinte coloca9ab, que foi denominada Postura Agro- 

nomica por Lauriston Pousa Bicudo no seu livro intitulado 

Agronomia e Ecologia - Quern tern inveja de LISARB ?: 

Se os grandiloqiientes ambientalistas e as organiza90es 

conservacionistas nab fossem tab miopes, inverteriam 

sua tatica e deixariam de impugnar o uso de produtos 

qufmicos na agricultura, estimulando, ao contrario, o seu 

emprego adequado" (. .) "Ja que, na realidade, maior e o 

rendimento da superffcie cultivada, menor e a extensao de 

terra que se necessita para produzir alimentos e fibras — e 

maior a extensao que fica disponfvel para a fauna silvestre, 

as florestas e a recrea9afo. 

A defini95o dos problemas de pesquisa, segundo 

Shannon (1976), e a diferen9a entre a situa9ato atual, num 

momento "t" e a situagSb desejada. Assim temos: 

Pt=Dt-At 
Pt e o problema no momento "t" 

I>t e a situa9a:o ou condi9^0 desejavel 

At e a situa9ao ou condi95o existente no momento ttt" 

Esta diferen9a entre situa9ao atual e a desejada, no 

caso da pesquisa agropecuaria, varia o sentido durante di- 

ferentes pen'odos e utilizados sob diversos enfoques. 

No estagio inicial das fases da evolu9ao do paradigma, 

o pesquisador so pensava em identificar um fator limitante 

e a aplica9ffo ou uso deste fator, sempre relacionado a um 

so produto, na tentativa de prever uma mudan9a da situa- 

950 atual para uma desejada. 

Com as pressoes sobre o social e ecologico, e o siste- 

ma como um todo, o pesquisador tern incluido em muitos 

casos intera9c5es entre varies insumos e produtos. Impactos 

dessas mudan9as no meio ambiente, inclusive no cenario 

socio-economico, envolvendo produtor e consumidor ao 

mesmo tempo, tambem foram considerados. 

A pesquisa agncola e as informa96es no Brasil s<ro in- 

cipientes para se formular pesquisas com multiples fatores. 

E necessdrio que o pesquisador nSo s6 crie sua prbpria ba- 

se de informa90es, como consiga experiencia para que, no 
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decorrer dos anos, possa ter informa9Qes mais completas, 

envolvendo fatores biologicos conjugados com aspectos 

sociais, ecologicos e economicos. 

Essa capacidade de trabalhar com varios fatores ao 

mesmo tempo vem do aprendizado em paises, onde a tra- 

di^o de pesquisa e muito grande e os conhecimentos cien- 

tlficos e tecnologicos foram acumulados por varios anos. 

Em paises como o Brasil, considerar um grande mimero de 

fatores na formula9ffo de problemas da pesquisa agrlcola 

e relativamente recente, tornando-se diflcil considerar fatos 

biologicos, ecologicos e sociais ao mesmo tempo. 

Como conseqiiencia, os usuarios e os responsdveis por 

aloca95o dos recursos na pesquisa agrlcola, devem entender 

as diferen9as que existem entre um pals como o Brasil e 

outro desenvolvido, com grande tradi92o de pesquisa. Para 

que sejam diminuldas as diferen9as que nos separa dos pai- 

ses desenvolvidos, mais recursos devem ser alocados, mais 

pessoal treinado e muito apoio e compreensao da socieda- 

de, para que o acumulo de conhecimento seja acelerado, po- 

dendo-se dar, entSTo, maior enfase ^s considera95es ecologi- 

cas e sociais. 

As pressOes dos grupos ambientalistas e as preocupa- 

90es com uma melhor distribui9Sb da renda e da riqueza de- 

vem ser consideradas sem prejulzos da gera9^o dos conhe- 

cimentos biologicos e agronomicos da pesquisa agropecua- 

ria. 

Os varios estagios de evolu9ao dos paradigmas da pes- 

quisa agropecuaria sflo mostrados na Tabela 3. 

Numa sociedade ediflcada i base da economia agro- 

exportadora n3b ha pressSes para criar ou incorporar os 

agentes dos conhecimentos cientlflcos e tecnologicos no 

processo produtivo. 

De fato, as atividades agrlcolas e pecuarias extensi- 

vas implicaram necessidades tecnologicas bastante modes- 

tas, quantitativa e qualitativamente, atendidas, alias, por 

conhecimentos element ares, cujos progresses consistiam 

em pequenas melhorias sugeridas pela experiencia dos pro- 

prio produtores. 

A recente evolu9ao da economia agropecuaria brasi- 

leira vem se caracterizando por exigencias tecnoldgicas de 

complexidade crescente. A evoh^So decorreu da natureza 

das novas diretrizes pollticas, com a finalidade de se atin- 

girem maiores nlveis de eflciencia economica e eqiiidade 

social, bem como das proprias peculiaridades das fontes 

de dinamismo do crescimento economico e desenvolvi- 

mento social do pals. 

A exata compreensao dos problemas tecnologicos do 

setor agropecuario do pals requer que a atividade de inves- 

tiga9So seja entendida como um processo que ocorre no 

ambito do complexo da pesquisa, mas que esta ligada k 

opera9ao do sistema produtivo e ^s necessidades deflni- 

das pelo context© socio-economico nacional. Esta com- 

preensao pode orientar as atividades da pesquisa a propi- 

ciar novas oportunidades de invers^o para o sistema pro- 

dutivo bem como determinar-modifica96es expressivas em 

processes de produ9^o existentes. 

Tabela 3 

Resume dos diferentes estagios da evolugao do enfoque ou paradigma da pesquisa agropecuaria 

Estagios da Fatores a serem considerados na defini9ao do problema 
evolu^ao do 
paradigma Insumos Produtos Ambiente Homem 

Fator limitante Um fator limitante Um produto com maior 
produtividade 

Revolugao verde 3 ou mais fatores: me- 
Ihoramento genetico, 
agua e fertilizantes 

Um produto com maior 
produtividade 

Sistema de Produ9ao Varios insumos, tratos 
culturais etc. 

Um ou, de preferencia, 
varios produtos ofere- 
cendo maior renda 

Atinge a um grupo bem 
definido de produtores 

Ecologismo Um ou varios insumos Um ou varios produtos Impacto sobre agua, 
conserva^ao do solo 
etc. 

Impacto sobre saude do 
produtor e do consumi- 
dor 

Enfoque Social Um ou varios insumos Um ou varios produtos Impacto sobre am- 
biente em geral 

Impacto sobre: renda do 
pequeno e grande produ- 
tor, aumento de disponi- 
bilidade de alimentos ba- 
sicos etc. 

OBSERVANCES FINAK 

As etapas iniciais do processo brasileiro de desenvol- 

vimento caracterizaram-se pela importancia da exporta9ab 

de produtos primdrios, particularmente de origem agrope- 

cuaria, para determina9ab do nlvel de renda e do ritmo de 

crescimento. 

A possibilidade de que a investiga9ao e pesquisa 

agropecuaria venham a se constituir num fator autono- 

mo de orienta9Jo do desenvolvimento do sistema pro- 

dutivo aconselha que o Governo, atraves de diretrizes gerais 

e solicita95es especlficas dirigidas as institui9c5es de inves- 

tiga9do e pesquisa, encaminhe o processo de produ9a:o de 

novas tecnologias no sentido do cumprimento de objeti- 
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vos politicos e economicos nacionais. Assim, cabe aos 6r- 

gJos govemamentais, alem de fornecer o suporte requeri- 

do k realiza9ao das atividades de pesquisa agropecudria, fi- 

xar diretrizes k opera9a:o do complexo, de modo a aproxi- 

ma-lo k politica agropecuaria nacional a longo prazo. 

A fun9a:o principal da pesquisa agropecuaria e a ado- 

qko deliberada das formas tecnicas novas para a organiza- 

9do economica e politica vigente, incluindo a coordena- 

930 e ado9ao das necessidades do homem com aquelas de 

plantas ou animais que entram na prod^ao agropecuaria. 

A pesquisa agropecuaria surgiu e esta baseada, em grande 

parte, no paradigma do fator limitante, nos sistemas de 

produ9ao existentes ou a serem desenvolvidos. 

A teoria de fator limitante e baseada no conceito de 

utilidade marginal, desenvolvida na Economia Politica e 

lei dos rendimentos decrescentes. 

O valor no sentido economico nasce da limita93o dos 

bens em rela93o as necessidades e so essa limita9ao confere 

aos bens o seu carater economico. Com essas considera9Qes, 

estabelece-se a condi9So fundamental para a existencia de 

valor econdmico; a raridade ou escassez dos bens dispom- 

veis. Em resumo, utilidade marginal consiste na utilidade da 

ultima fra93o da mercadoria que satisfaz a uma necessidade. 

De fato, as necessidades economicas imediatas de qualquer 

sujeito s3o determinadas pela sua natureza e pela evolu93o 

que esta sofreu. 

Na evolu93o biologica, os tipos menos aptos s3o eli- 

minados na luta pela existencia mas, no process© de substi- 

tui93o de formas sociais antigas por formas novas, o desa- 

parecimento das formas sociais antiquadas nao acarreta a 

elimina9ao daqueles que as praticam. 

0 cumprimento dos objetivos da politica de ciencia 

e tecnologia agropecuaria pressupQe, portanto, o despertar 

do segment© tecnologico para uma concep9ao de suas ati- 

vidades que atenda as exigencias socio-economicas do Pai's. 

Essa tomada de consciencia do pessoal tecnico das empre- 

sas e das institui95es de pesquisa e sobretudo importante 

porque a propria formulae), em m'vel setorial das diretri- 

zes de pesquisa e a defini9ao de areas e projetos priorita- 

rios, n3o podera ser empreendida apenas no ambito dos 

organismos responsaveis pela administra9ao e planejamen- 

to de pesquisa agropecuaria, mas devera ser formulada com 

a participa9ao efetiva de t^cnicos de assistencia tecnica e 

tambem dos setores usuarios. 

0 homem 6 ao mesmo tempo um sistema de cria9ffo 

de problemas e um instrumento para resoh^So de proble- 

mas (Dias de Deus, 1973). 

A palavra problema designa uma dificuldade que nSo 

pode ser resolvida automaticamente, mas exige pesquisa 

tecnica ou empirica. 

O problema da pesquisa consiste em tentar identificar 

coisa nova e litil num process©, um produto, dispositive, 

equipamento ou sistema melhorado. Os problemas sSo inva- 

riavelmente complexes. De posse de uma ideia para um 

novo projeto, deve levar em considera9a:o usualmente 0 

tempo necessario para obter resultados e probabilidade de 

difusSb rapida destes resultados, custos envolvidos e dispo- 

nibilidade de equipamento. Como a vida consiste em uma 

serie de permutas entre o otimo e o alcan9avel, a pesquisa 

agropecuaria deve seguir esta filosofia e tentar identificar 

problemas entre o atual e uma melhora alcan9avel. 
Identifica93:o das mudan9as necessdrias e visiveis cons- 

titui base para identificar e definir problemas de pesquisa 

aplicada. A mudan9a entre o que e, o que pode ser e deve 

ser, ou seja, essa diferen9a entre o real, o possivel e o 

ideal constitui o estfmulo e motiva9do para o pesquisador. 

0 pesquisador tambem 6 freqiientemente estimulado k 

realiza9ao de novos e maiores esfor90s apenas pelas dife- 

ren9as entre uma forte imagem mental da versSfo ideal da 

solu9ab de um dado problema e as sofnveis realiza90es 

concretas, que podem observar o seu projeto e os experi- 

ment os montados. Assim, as discrepancias entre os resulta- 

dos concretos e o ideal instigam o pesquisador k introd^ffo 

de novos aperfei9oamentos. 

A pesquisa agropecudria procura analisar o problema 

manipulando os possfveis fatores e as varidveis, que se refe- 

rem ao fenomeno observado, de acordo com as hipdteses 

levantadas. Estas hipdteses dependem tanto do problema a 

ser investigado, da natureza e situa9a:o espa90-temporal em 

que se encontra, quanto da natureza e nivel de conhecimen- 

to do pesquisador. 

A ambi93o do novo enfoque da pesquisa agropecua- 

ria e de intervir praticamente na realidade sdcio-economica 

do setor agncola, atraves de uma metodologia dotada de 
senso cntico e for9ar transforma90es enraizadas no pro- 

cess© historico, pressionando no mesmo rumo. 

O ponto inicial na defini9do de um problema 6 a 

identifica9do da necessidade real ou hipotetica que se ob- 

serva corretamente no cenario socio-economico ou tecnico. 

Ela pode ser formulada num a pergunta em leaqSo as obser- 

va90es ainda nSo veriflcadas; ou pode ser elaborada numa 

proposi9ab autentica e sofisticada, baseada nos estudos de 

sistemas de produ93:o atual. A necessidade pode ainda nSo 

existir, mas ser evidente que esteja latente e possa ser evo- 

cada quando houver disponibilidade de meios economicos 

para a sua satisfa93o. Estas necessidades podem ser em ter- 

mos de prejuizos potenciais, que nSri existem atualmente, 

mas podem aparecer em qualquer momento. Ela pode ser 

sugerida por uma realiza9aC) tecnica que torna possfveis os 

meios para a sua satisfa93o. Independentemente do modo 

pelo qual ela possa ser percebida, a sua existencia econo- 

mica, latente ou corrente, devera ser estabelecida com sufi- 

ciente seguran9a, de modo a justificar a mobiliza9ab dos 

fundos necessarios para pesquisar a viabilidade dos meios 

para satisfaze-la. Os meios podera© ser obtiveis no mercado 

ou poderffo ser oferecidos por uma agencia piiblica. 

Os problemas serios de hoje nSo estao dentro das 

salas de aula, laboratorios ou campos experimentais, est<ro 

fora deles; exigem um public© alerta, imbuido de todas as 

informa90es e habilidades intelectuais de que os indivfduos 

possam dispor. 

0 raciocinio, a habilidade de fazer inferencias e obter 

conclusoes — o pensamento efetivo e fruto de um livre jogo 

de que participam imagina9ao, inteligencia, capacidade e 

percep9ab, cultura, grande numero de informa90es acumu- 

ladas e espirito inventivo. Nenhum conjunto de regras pode 

substituir essas. Como resultado, as ideias mais frutiferas 

sSo aquelas que as regras n^o podem produzir. 

Segundo Barbosa Filho (1980), a criatividade do pes- 

quisador ha de ser a biissola de orienta9ab na busca e sele- 

9<ro do problema no process© de investiga9ab, partindo da 

afirma9ao de que o inquerito dos fatos s6 come9a quando 

as diflculdades que aparecem causam prejuizos aos indivf- 

duos e k sociedade. 

A influencia das ciencias naturais em nossa concep9Sb 

dos estudos sociais 6 grande. Ja o movimento contrario e 

incipiente esta, de certa forma, inibido pelo positivism© em- 
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pirico que domina a pratica e objetividade do metodo cien- 

tifico. Foi neste sentido que procuramos apresentar algu- 

mas ideias a partir de diversos angulos, buscando na filoso- 

fia de ciencia e na psicologia uma visao aberta e criativa de 

lidar socialmente com os problemas do produtor. 

Para resumir, a pesquisa agropecudria no Brasil e nos 

outrOs paises em vias de desenvolvimento, em geral, deve 

ser feita em fun^o das necessidades de destinatarios 

finals da pesquisa. Todas as outras considerafOes que pos- 

sam motivar a realiza9ab de investigafOes devem ser coloca- 

das em um piano muito abaixo. O grande desafio que se 

apresenta a pesquisadores e administradores de pesquisa 

agropecuaria tera de ser respondido pela habilidade com 

que se possam identiflcar problemas crfticos do setor e 

conceber solutes. 0 papel oferecido ao pesquisador e 

de servir de interprete is consciencias menos esclarecidas 

e de promover ocasionaliza^o <ie produfffb atraves de 

abordagem sistemica. 
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