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You apr~veltar 0 que [01 di:~ pela L§~, sobre a re
lagao entre as ~tividaJes existentes Jentro de uma universida
de. Na minha opin1ao, ava:1ar a p~squ~3a pode significar ate 
uma distorgao, considerando-se 0 que oCJrre hoje no ensino su
perior brasileiro, em rela9ao ao modele je universidade que se 
tern. 

Na realidade, tern-se 0 ens':';1o e 0 ensino geralmente 
nao e con3iderado quando se avalia urn departamento, urn profes
sor au quando e uma atividade Jesenvolvioa num pals, como 0 

Brasil, ern que, oficialmente, 26~ da populagao e analfabeta. 
Eu tenho a impressao de que se se for ~valiar a universidade 
no senttdo da pesquisa, ela deve cler avaliada num contexte 
mai:3'l.rnplo, num contexto de ensino, de extensao etc. 

A avaliagao, nesse sentido, e a avaliagao da insti
tUi9ao como urn todo, a avaliagao dos cursos quanto a sua qua
lidade; e a avaliagao da pos-graduagao enquanto curso que uti
liza a pesquisa eventualmente como criterio, mas nao e uma 
avaliagao da pesquisa. Existem diversos tipos de avaliagao 
feitos sobre projetos de pesquisa, que sao utilizados ate mes
mo por agencias internacionais. Dentre essas rnodalidades, enu
meraria duas: 0 financiamento que e concedido a individuos a 
partir da analise do projeto, e acompanhamento do trabalho de 
periodo em periodo e outro, mais flexlvel quanta aos criterios 
iniciais de alocagao de recursos, para, posteriormente, fazer 
corre90es de rumo quanta ao direcionamento do trabalho. 
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~ Brasil, 0 mais freqUente e acontecer as duas 
~:~3~5: nao se avalia nem a entrada nern a salda, ou entao se 
a~a:~e jemais a entrada e a salda, tornando complicado 0 pro
~esso de avalia9ao. Acho que os exemplos na area publica e fe
de [,5.', pe 10 menos a ide ia do comi te de a val ia9ao po r areas, e 
otima. A avalia9ao da pos-gradua9ao e bern mais organizada mas 
o mesmo nao ocorre quando se pensa nos projetos de pesquisa do 
CNPq ou do PADCT, em que se tern duzentos projetos para serem 
avaliados em ~~a semana e ninguern conhece os projetos em seus 
detalhes. Isso e loteria sao a mesma cOisa, tal a falta de 
criterios e estrutura para aprova9ao dos financiamentos. 

Acho que seria necessarto, talvez, contar com 
pessoal que domine urn pouco a area, que tenha tido experiencia 
para realmente montar a coisa. A melhor experlencia de avalla
9ao de projeto aqui no Brasil e a da propria Fapesp. Acho que 
a Fapesp tern 8uito a ajudar a USP no sentldo de como avallar 
esse sistema de aloc&9ao de recursos internos. 

Gostaria de colocar agora uma questao de que se fa
la muito pouco. Em rela9ao ao que ocorre dentro de uma unlver
sidade, nas areas de peaquisa, ensino e extensao, quais sao as 
condi90es necessarias para que se fa9a a pesquisa? So dar di
nheiro nao resolve. Precisarlamos levantar- indicar; dentro de 
urn contexto cultural e legal do Pais, quais sao as condi90es 
que levam 0 indivl~uo ou a institui9ao a produzir mais que ou
tros para entao nortear os caminhos e executar a atividade de 
pesquisa. A produ9ao dessa pesquisa tern de ser avaliada, mas 
antes de haver wna avalia9ao dessa pesquisa e preciso que haja 
a pesquisa. 

o trabalho que temos feito (e eu ate me sinto bern 
nesta sala, porque quando comecei esse trabalho fui convidado 
pelo 'reitor Helio Guerra Vieira pa.ra falar, aqui, exatamente 
sobre avalia9ao e sobre projetos de avalia9ao) ja conta com 
alguns resultados. Antes, e born lembrar que estamos falando de 
uma universidade que representa 60% de toda a produ9ao cientf
fica das universidades pUblicas, responsaveis, pOl" sua vez, 
POl" 85% da produ9ao cientlfica do Pals. E, nesse contexto, 
tentar descobrir as condi90es para melhorar a produ9ao cientl
fica e urn refinamento, porque trata-s~ da universidade mais 
produtiva do Pals. Mas achb que ha muita coisa a fazer dentro 
da USP. mais ainda fora dela. 
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Fizemvs uma pesquisa a partir de urn questionario 
co roteiro de entrevistas, coletando grande quantldade de da
dos sobre 0 professor, 0 aluno e os dlrlgentes das lnstltul
90es de enslno superlor. Em partlcular, esses resultados re
presentam apenas urna pequena parte do questionarl0 de profes
sor, assoclada a uma serle de pesqulsas que foram flnancladas 
por demandas 11gadas ao processo de enslno e pesqulsa na unl
versldade brasileira. Essa e urna mnostra de 32, das quals eu 
tomb aqul apenas a metade, lnstltu190es de enslno superlor, 
estratlflcadas quanto a sua varlabl1idade maxlma, desde a pe
querta escola isolada, partlcular, ate a grande Universldade . 

.Quanto a amostra de professores, ela e tambem uma 
amostra estratlflc&da, conslderando-se os docentes, de tltula
res ate auxl1lares, numa escala de propor90es deflnldas, mon
tada estatistlcamente. Quando se aflrrna que 75% dos professo
res da USP tern doutorado completo, 0 lndlce refere-se a amos
tra, estratlftc&da de 19ual forma para todas as lnstitu190es, 
servlndo, portanto, como padrao de comparagao. 

o resultado do trabalho mostra que urna das condl
90es fundamentals para que exlsta a pesqulsa em uma lnstltui
9aO e a quallflcagao doaente, 0 que parece 6bvl0, mas era pre
clso que alguem medisse para aflrrnar que e lsso mesmo. 8 real
mente a partir do n1vel de doutoramento que se comega a ter urn 
trabalho de pesquisa numa unlversldade. Esse processo e lento 
porque e precise quallflcar. Talvez os f1s1cos nucleares pos
sam ate calcular urn tempo medio necessario para que haJa uma 
quallrlca9ao, para que produza~ a pesqulsa. voc~ nao pode 
crlar, hoje, uma lnstltu19aO e dlzer: "Born, YOU dar dlnhelro, 
contratn as pessoas, e daqul a pouco tenho pesqulsa de alto 
nlvel, como foi feito muito na decada de 70 aqul em Sao Paulo, 
com a ldeia de se lr pondo dlnheiro de urn lade e lr salndo 
pesqulsa do outro". Na realldade, preclsa-se de tempo, de ma
tura9ao, de 11deran9a. 

A dura9ao da pesqulsa e urn tempo longo. Nao se pode 
fazer urn "ml1agre brasl1eiro" corn a atlvidade de pesquisa. 
Acredlto que lsso e urn dado extremamente lmportante no plane
j amen to, iYlclus 1ve em te rIDO s de financiamento de ag ~ncia. Acho 
extremamente perigoso lnvestlr-se maciQamente ern lima instltul
gao alnda nao amadureclda slmplesmente porque la ha urn pr~ml0 
No bel. 
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~a real1dade, 0 que esse dado mostra ~ que exlste 
1~a orre a9ao muito fort2 entre nivel de gradua9ao e partlcl
?a9~~ nas ativldades de pesquisa. 5e se tern uma porcentagem 
a_ta de professores com tltula9ao de doutor, a produgao na 
area de pesqulsa tamb~m ~ alta. Quando pratlcamente nao se tern 
mestres, que e uma sltuagao lntermediaria, tampouco se tern 
doutores e a ativldade de pesqulsa ~ multo balxa. Depois, co
mega a crescer, e os mestres vaG se transformando em doutores. 
Essa curva tern urn comportamento compensat6rio, tern dois valo
res. Outra discussao ~ questao da existencla de pesquisa em 
fun9ao do reglme de trabalho. £ ~laro que os casos partlcula
res sao muito importantes, mas ~ preclso que em certas areas 
hajam regimes de trabalho dlferente8. Estou falando de uma 
tend1ncia a ~ivel do que acho que venha a ser 0 sistema unl
versitario brasiieiro. 

£ claro que quanao 80nsideramos ~ porcent~gem de 
professores n~s instituigoes constantes da amostra em regime 
de trabalho de tempo parcial lsso nao esta correlacionado. A 
prlw.21ra surpresa des sa pesquisa surgiu quando calculamos a 
porc2~tagem da atlvidade de pesquisa do professor de tempo in
tegral, equivalente a quarenta horas semanais, Vemos que a1 
existe uma rela~ao alt183ima mas uma correla~ao negativa; mos
trando que 0 regime rl&O funciona hoje como indutor de pf::squi
sa. Ao contrarl0, quanto malor a porcentagem de professores 
trabalhando em tempo lntegral, menor a atividade de pesquisa, 
mos t rando que 0 tempo integ ral § na realldade um s ls tema tlpi.
camente braslleiro de aumentar 0 salar~o do professor horista. 
E aco,ntece lmediatamente 0 seguint~: ha urn grupo de lnstl tui
goes que nao tern nada a ver com J resto. Comegam a aparecer 
dois grupos distlntos de lnstitu190es com comportamentos dlfe
rentes. Entao, comego a separar esse grupo, na hora de fazer 
regressoes. E t2nto aqul fazer a regressao com dedlcagao ex
cluslva e a atividade de pesquisa. Mostro que temos uma asso
cia9ao, uma correlagao entre essas duas coisas, positivas, fe
11zmente, mas essa correlagao, a inclinagao dessa regressao, 
s~ se excluir as lnstltui~oes que tern comportarnento an6malo, 
verifica-se que a inclina9ao da correlagao e da ordem de zero 
para quatro, 0 que quer dizer: precisa-se de dez professores 
em tempo integral no sistema de dedida9ao excluslva para se 
ter quatro em atividade de pesquisa. Isso no sistema como urn 
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todo. Esse fato mo~tra que 0 sistema Je tempo integral esta 
d storcido em sua origem. Ele nao produz atividade de pesquisa 
e mesmo 0 sistema de dedica9ao exclusiva ja esta distorcido em 
pelo menos 60%. Esse e urn processo que tern de ser levado em 
conta, quando se pensa nas condi90es necessarias para que haja 
pesquisa. 

No atual sistema de ensino brasileiro, 0 salario 
pago ao professor e baixo e, embora esse professor tenha urn 
regime de trabalho de dedica9ao exclusiva, isso nao e cumpri
do, porque ele nao esta fazendo pesqulsa. 0 que ocorre na rea
lidade e que es~e regime esta corrompido por uma serie de fa
tores, talvez estranhos a propria universidade, constituindo 
essa uma das situa~oes mais graves do nosso sistema. Outra 
questao interessante, que pode ser observada, refere-se as 
ativid~des de pesquisa nao de individuos, mas de departamen
~os. Nesse caso, observamos que, se levarmos em conta todos os 
dados, obterernos essa regressao contInua, que nao tern nenhurn 
sentido. No e~tanto, se separarmos esses dois grupos, podere
mos ter dois tipos de ~nstitui90es. 

o primeiro gpupo e representado por escolas parti 
·culares,	 cUjo projeto nao e a pesquisa. S urn projeto puramente 
de ensino e a atividade de pesqul~a e marginal. No segundo 
grupo tem-se institui90es, ccjo projeto institucional inclui a 
pesquisa. Vej amos, agora, ·as condi90es a nlvel de pos-gradua
gao, caso haja atividade de pesquisa no departamento. Na medi
da em que aumenta 0 numero de pesquisadores, a propria ideia 
de se fazer pesquisa c0~e9a a produzir urn certo apelo ao do
cente. Isso tern urn efeito catalisador ~ultiplicador da ativi
dade. A eXistencia do programa de pos-gradua9ao tern urn efeito 
analogo. Quanto mais existir a atividade de pos-gradua9ao no 
departamento, maior a atividade do professor. Urn dado extrema
~ente importante e surpreendente para que haja a atividade de 
pesquisa do professor e este resultado: quanto maior a porcen
tagem de professores da institui9ao que participam do ensino 
de pos-gradua9ao, maior e a porcentagem de professores envol
vidos em atividades de pesquisa. E 0 iator explicativo, ou se
ja, a dispersao desse ponto e pequena, comparado corn outros 
graficos. 0 fator de explica9ao aqui e de 83%. £ disso que se 
consegue real~ente produzir urn efeito de massa critica. 
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No contexto brasileiro, como a pesquisa esta ligada 
a pos-gradugao, e a participagao do professor e daquela massa 
de professores que na realidade provoca 0 incremento da ativi
dade de pesquisa do professor. Ocorre no Brasil - na USP e al
go raro - de se ter professores que so dao aulas na gradua9ao 
e outros so na pos-gradua9ao. Isso parece que nao ocorre na 
USP e, se ocorre, sao fatos isolados e~ alguns departamentos. 

Outra coisa sao os valores de extensao. Na realida
de, existe Jma rela9aO entre a atividade de extensao e a at i
vidade de pesquisa, mas nao existe uma pesquisa sem uma cer~a 

intera9ao' com a sociedade. A atividade de extensao nao pode 
ser desenvolvid~ se nao houver junto, a atividade de pesquisa. 
Talvez, politicamente, poder-se-ia tentar for9ar urn pouco mais 
o sentido dessa regressao. Mas, de qualquer maneira, e uma 
comprovagao de que uma atividade e interligada a outra, auto
maticamente, nc outro sistema. 

Baslcamente, e isso que eu queria dizer. Gostaria 
ainda de mostrar urn ultimo dado, que, eu acho extremamente g,ra·
ve. E quando se tenta, atraves dos alunos, descob~ir se eles 
tern algurn contato com a' pesquisa. Quer dizer, se a participa
9ao de estudantes na·pesquisa e Ii atividade de pesquJsa do 
professor se cruzam. Na USP, 30% dos alunos tern algum cor.tato 
corn a atividade do professor. Depcis temos Vi90sa, a OnB e 0 

restante na faixa de 10%. Eu me pergunto 0 seguinte: como e 
que vamos produz~r aquela mentalidade de pesquisa, se nao se 
consegue envolver 0 aluno na pesquisa desde a gradua9~0'! Nao e 
que ele va fazer pesquisa de fronteira, para publicar, para 
ser avaliado. S no sentido de que voce cria, ja no estudante, 
desde a gradua9ao, urn contato com 0 professor que faz pesqui
sa. Esse contato fundamental e que e 0 essencial para que se 
crie uma mentalidade que pode ajudar muito a produtividade. Na 
realidade, 0 numero de pesquisadores pode aumentar se voce 
cuidar mais da gradua9ao. Havera urna sele9ao para melhor em 
rela9ao aos proprios docentes da universidade e com isso au
menta-se a produ9ao da propria pesquisa. Tenho a impressao que 
estamos nos descuidando de urn fate obvio. Quer se criar uma 
universidade de pesquisa, luta-se para que haja mais pesquisa, 
para que a pesquisa melhore de qualidade e a materia-prima 
fundamental para isso e esquecida, quando ela deve ser inicia
da nessa pesquisa. Acho que esse tipo de avalia9ao pode ser 
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realizada internamente na institui9ao. B claro, fiz aqui uma 
anaYise interinstitucional. A minha unidade de analise foi a 
l.nstitui9ao como urn todo. Acho que se pode tomar os departa
mentos de uma institui9ao e fazer algo parecido. Verificar 
quais sao as tendencias que estao ocorrendo nesse sentido e 
como se pode melhorar das mals fracas e ate as melhores. Tenho 
a impressao que ha uma heterogeneidade multo grande, que pode 
ser levantada e pode-se determinar quais sao os fatores que 
VaG ser importantes para a melhoria uas condiyoes em que exis
te pesquisa na institui9ao. 
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