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PERSPECTIVAS PARA 0 ENSINO UNIVERSITARIO 

Ex~~tem dois problemas que concentram hoje a aten~ao 

sobre a cham,ga crise da universidade brasileira, no cr~i:c~nto, 

sao a~~nas a superficie da questao. 

Urn e 0 financiamento. ~ obvio que a UniverRidade pr~ 

c~sa de mais dinhei~o, e obvio que ela tern que ser subsidiada(co 

~o ern todos os paIses do rnundo) e que por mais ricos que sejam 

os alunos estes nao t~rn condi~6es de cobrir os custos de uma ed~ 

-
ca~ao superior. 

o uutro e uma forma de orsaniza~ao interna que garanta, 

~a escolha de dirigentes, a lideranqa acad~mica corn p:restigio 

e legitimidade nos diverso::; setG):es da comunidade universitaria 

e urn compromisso etico corn valores educaciollais e acad~micos. 

: ~tual crise da Universidade brasileira, no entanto, 

G ~I'~::i:;~. lrlcis profunc.a.o Nada garante qu.e resolvidos estes proble'" 

Ras e corn rnais dinheiro e legitimidade interna cIa conseguira 

resolver suas crises fundamentais, nem aumentar sua legitimidade 

E~ ~ela9ao a sociedade que deve sustenta-la. 

o ~rimeiro grande problema real que enfrentamos e de 

suo. 0S·t::;:lltura Qrganizacional. Ern todo 0 mundo existern varios ti 

pos Ct universidad~s, varias formas de ensino superior e ern cada 

tipo existern Instituiq6es bo~~ e mas. 

As leis br~sileiras que organizaram no passado e orga

nizam hoje a educaqao supe~ior sao extremamente monoliticas e 

tentam estabelecer uma forma unica de institui~ao. Felizmente p~ 

-ra nos (ou infelizmente para os legisladores) as leis nao sao 

cumpridas a risca. Hoje temos uma variedade de formas de insti

'~tui96es de ensino superior porem, com urn grande problema (ou sen 

time to de culpa) de nao serem uma Universidade no sentido da 

Lei n9 5.540/68. Mesmo entre as que ostentam este tItulo muitas 
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o obtiveram por simples processos cartoriais ouwbiliarios ,. on 

de 0 conceito de Universidade nao pode ser aplicado. 

Por outro lado, entre suas in6meras fun96es de forma

9ao cultural e intelectual do individuo, produ9ao de conhecimen

to e de cultura, dissimina9ao desse conhecimento, profissional~ 

za9ao e extensao dentro da sociedade complexa em quehbje vive->

mos nao caberia urn ample espectro de tipos e formas de institui

96es? (a propria generaliza9ao do uso do termo Universidade p~ 

ra designar qual~uer rES e urn indicador claro de uma hierarquia 

de prestigio que nao deveria ser tao marcante) • 

Porque temos esta problematica no Bra~il? 

A resposta e complexa, passa por raizes historicas, 

processos de coloniza9ao, de desenvolvimento cultural, de depen

dencia cientifica e tecnologica e de modelos de desenvolvimento. 

Nao teriamos 0 tempo, nem a pretensao de analizar aqui 

todos os aspectos e fun96es do Ensino Superior. Nos deteremos en, 

aspectos mais ligados ao desenvolvimento tecnologico e a forma

9aO profissional. 
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QUEM PROCURA A UNIVERSIDADE :.. .: 

As analises dor Vestibular mostram que existe uma for 

te estratifica9ao social na escolha das carreiras de ensino sup~ 

rior no Brasil. Esta estratificaqao coloca a Engenharia no topo 

desta escala de prestIgio e a Educaqao na base. 

Na verdade, podemos dividir esta escala de prestIgio 

em tres grandes grupos. 0 primeiro corresponde as carreiras que 

no passado correspondiam as profissoes liberais, 0 segundo cons

titui 0 grupo dqs ciencias basicas e professores de 29 grau e 0 

terceiro as carreiras que levam ao magisterio de 19 grau e car

reiras que no passado exigiam gpenaS este nlvel como condiqao 

para 0 exerclcio profissional. 

Apesar da violenta expansao do sistema no inlcio da de 

cada de 70 nao houve a esperada e "propalada" democratizaqao do 

acesso ao ensino superior no Brasil, verifica-se, por exemplo, 
percentual 

que Q ~de postulantes oriundos de pais corn ocupa90es manuais nao 

se alterou durante todo 0 processo de expansao e a distor9ao ern 

me. 

Ha, porem, uma segunda estratifica9ao que discrimina 

ainda os alunos que se dirigem (ou conseguem as vagas) para as 

rES publicas ou particulares. No caso da Engenharia, por exemplo, 

nas publicas vamos encontrar os alunos filhos da classe media al 

ta de pais geralmente corn curso superior e os de melhor desempe

nho academico entre os candidatos ao ensino superior; ja nas paE 

ticulares vamos encontrar, ern geral, os·filhos de classe media 

media cujos pais exercem as Ocupa90es mais baixas nao manuals 

(gerentes, pequenos proprietarios de estabelecimentos comer

c:iais, etc.). 

No caso da Educa9ao, vamos encontrar os alunos de mais 
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baixo desempenho academico e em sua parcela majoritaria filhos 

de pais analfabetos e de baixa renda. Mesmo assim a segunda es

tratifica9aO ainda e notada nesta carreira. 

Esta realidade ja mostra que as diversas carreiras de 

ensino superior nao podem ser tratadas de forma unica e homoge

nea, seus alunos, suas aspira90es, as fun90es do ensino superior 

sao matizadas neste contexto socio-educacional. 

Por outro lado, dentro de cada carreira vamos encon

trar necessidade~ sociais diferenciadas, especializa90es diver

sas e associa90es interdisciplinares as mais variadas. 

Na Engenharia, por exemplo, desde 0 tecnico de nivel 

superior, pratico, corn habilidades manuais, ate 0 engenheiro pe~ 

quisador nas fronteiras do desenvolvimento tecnologico, existe 

..uma infinidadede possiveis forma90es. Assim, tambem, nas Letras 

desde 0 professor de 19 grau em alfabetiza9ao ate 0 pesquisador 

ern socio-linguistica existem uma infinidade de passiveis fo a 

9oes • 

~ verdade que no espirito da Lei n9 5.540/68 a flexibi 

lidade curricular esta implicita no regime de creditos academi

cos, No entanto, a pressao corporativa das associa90es profissio 

nais e 0 controle do CFE sobre os curriculos minimos e plenos, 

reintroduziram uma forte rigidez curricular. 

Da ideia de regime de creditos so aproveitamos hoje 

a flexibilidade na velocidade corn que os alunos podem realizar 0 

seu curso. 

Isto sem lembrar que esta' grande flexibilidade curricu 

lar so seria possivel na Universidade e nao ern estabelecimentos 

isolados, 
~ 

Aqui e born falar tambem ern custos. Urn sistema extrema

mente flexlvel do ponto de vista curricular tambem e extremanen

te caro do ponto de vista do custo por aluno, ja que ao permitir 
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urn grande leque: de opqoes aumenta 0 numero de professores" sa

las, laboratorios necessarios ao seu funcionamento. 

OS CURSOS DE GRADUAyAO
 

- 0 CicIo Basico
 

o CicIo Basico surgiu como uma tentativa de otimizaqao 

do processo de ensino quando diversas escolas isoladas comeqaram 

a ~tomerar-se em Federaqoes e em Universidades. A utopia de urn 

cicIo basico geral para toda uma Universidade, como preconizado 

na Lei n9 5.540/68, esbarra na realidade da es~ratificaqao so

cial, assim descrita, 0 que provocou nas instituiqoes em que foi 

implantado serios problemas internos (UnB, por exemplo) . Hoje, 

apesar de nao uniformemente estabelecido, 0 cicIo basico subsis

te em algumas universidades para areas afins como, por exemplo, 

Ciencias Exa~as e Engenharia. 

Do ponto de vista do ensino estes ciclos tiveram traj~ 

torias diferenciadas. Nas carreiras tecnicas de alto prestigio 

proporcionaram a possibilidade de uma melhoria e aprofundamento 

dos alunos nas disciplinas basicas. Nas carreiras das chamadas 

Humanidades sua sobrevivencia foi pequena e hoje, praticamente, 

desapareceram, pelo menos com 0 carater generalizante com que fo 

ram criadas. 

Do ponto de vista de poder interno nas Universidades, 

tanto academico como politico, estes ciclos basicos provocaram 

uma pequena revoluqao. Em primeiro lugar ,0 poder polItico das 

Universidades, que, por suas raIzes historicas, era quase monop~ 

lio de professores do cicIo profissional de alto prestIgio so 

~cial (Medicina, Engenharia, Direito) passa a ser contestado e 

~

repartido com os professores das areas basicas, agora responsa

veis pelo contingente majoritario de alunos no cicIo basico. ~ 
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neste contexto que vamos assistir 0 grande desenvolvimento da
 

pesquisa e pos-gradua¥ao nessas areas basicas nos anos 70 e 0
 

surgimento de lideran¥as oriundas dessas areas.
 

- 0 CicIo Profissional 

Nos ultimos vinte anos vamos encontrar urn grande dese~
 

volvimento tanto quantitativa como qualitativo no ensino de gra

dua~ao no Brasil." Na fase de expansao de vagas(1970/74) estas
 

praticamente foram multiplicad~s por dez. Hoje observa-se uma
 

estabiliza¥ao e ate urn pequeno declinio principalmente no siste

rna privado, fruto, em grande parte, do momenta recessivo em que
 

vive nossa economia. Esta perda de demanda, que vern ocorrendo
 

desde 1980 deve sertambem creditada ao abandono da Teoria do Ca
 

pital Humano no ambito da Macro-Economia em todo 0 mundo.
 

r 
~ verdade que este declinio nao se da de forma homoge-

Inea. ~ aparentemente ~~errte' verificarmos que sao nas car~ 
'1 
{ 

reiras de alto prestigio onde ele e mais acentuado. Nas car

reiras de baixo prestigio social tern havido ate urn aumento signi
 

- ficativo da demanda. Entre as diversas explica¥oes para este fa 

to vamos encontrar a necessidade de aumento da qualifica¥ao com 

vistas a garantia~de perman~nci~ no emprego, como urn dos mais im 

portantes. 

A evolu¥ao qualitativa tern produzido uma acelerada 

especializa¥ao dos cursos, por outro lade a evolu¥ao da tecnolo

" gia moderna e desenvolvimento das ciencias humanas tern exigido 

a forma¥ao de profissionais mais ecleticos ou multidisciplinares 

alem de areas novas interdisciplinares. Esta tendencia a especi~ I
"~ 

liza¥ao associada a rigidez curricular tern provocado dificulda


des serias no desenvolvimento das areas multi e interdisciplina

res em nosso Pals. Na area de Engenharia, a Engenharia de Produ
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~ao, Engenharia de Sistemas e a Bioengenharia sao bons exemplos. 

Seria imposslvel analizar de uma forma conjunta e 

abrangente todo 0 ensino superior de gradua~ao no PaIs. 

o que parece claro, hoje, e que a tentativa de utili

zar 0 modelo norte americano de Universidade (Lei 5.540/68) p~ 

ra todo 0 sistema de ensino superior e sociologicamente invia 

vel e porque nao dizer ingenuo. 

Tanto do ponto de vistas de variedade de tipos de for 

ma9ao como das diferentes carreiras e necessario que se desen

volvam pollticas rnais flexlveis e mais compatlveis corn a reali

dade social do nosso PaIs. 

o ponto cr~~cial que nao e soluvel intramuros e 0 

prestIgio extremamente diferenciado dos diversos tipos de forma 

9ao, principalmente nas carreiras tecnicas. 

Desde nossa coloniza9ao ate 0 modelo economico atual 

de importa9ao de tecnologias prontas, a hierarquiza9ao de pr8s

tIgio ocupacional desfavorece a forma9ao mais tecnica e pratica 

provocando urn vazib nos setores intermediarios da nossa estrutu 

ra de recursos humanos. Hoje, ern muitas emp~esas de porte, 0 

treinamento interno desse setor e hipertrofiado pela ausencia 

de forma9ao no sistema formal de ensino nestes nlveis, e 0 que 

e pior, graduados 

niveis tecnicos 0 

de forma9ao 

que caracte

generalistas sao 
ern 

riza~nosso contexto social 

retreinados nos 

uma 

falsa ideia de subemprego. 

Na realidade cabe ao ~lliC incentivar 0 desenvolvimento 

deste nlvel intermediario nas rES, inclusive, redirecionando, 

como uma oP9ao, a ociosidade crescente dessas institui90es pro-

vocad(a pela queda de demanda para os cursos mais generalizantes 

'~g claro que urn esfor90 nessa dire9ao so tera sentido se uma po

lItica ampla e agressiva de fomento ao desenvolvimento de tecno 

logia nacional seja implementada seriamente no PaIs. 
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A	 Pos-Gradua~ao 

Na pos-graduaqao existem hoje cerca 1.147 

cursos a nivel de mestrado, e 325 a nivel de doutorado. As prin

cipais dificuldades do setor sao: 

a) Baixo valor das bolsas de estudo; 

b) poucos recuros para pesquisa e infra-estrutura (laboratorios, 

biblioteca,etc.); 

c) dificuldades de interaqao, no ensino, entre a pos-graduaqao e 
.-

a graduaqao, acarretando.o atrazo na melhoria e atualizaqao dos 

cursos de graduaqao ( este assunto merece especial atenqao, e 

discussoes devem ser encorajadas e induzidas pelo MEC) ; 

. d)	 dificuldades de interaqao com setor produtivo. ( este assunto de

ve ser debatido amplamente e 0 MEC deve estimular a discussao). 

Estudos no Exterior 

A politica atual do Pais tern sido de utilizar 

ao maximo 0 potencial dos cursosde pos-graduaqao do Pais. No 

entanto, e vital a manutenqao do programa de bolsas no exterior e 

o intercambio internacional, caso contrario correremos 0 risco de 

nao conseguir sequer acompanhar 0 desenvolvimento tecnologico mun

dial ( ver "Coritna de Mi9angas", artigo do JB - Claudio de Moura 

Castro) . 

A	 participaqao de pesquisadores em Congressos In 

-ternacionais	 e 0 patrocInio aqui desse tipo de reuniao, e um ingre

diente essencial ao desenvolvimento da nossa tecnologia e deveria 

receber um forte ~ncentivo do Governo Federal ( MEC e Ministerio da 

Ciencia e Tecnologia) . 
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