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E lenta e desigual a implanta<;ao de urn projeto que pretenda combinar� 

ensino e pesquisa, inclusive porque esta ultima atividade tende a� 
florescer em institui<;5es mais antigas e cujo corpo docente e mais� 

qualificado. A participa<;ao do professor em pesquisa depende em grande� 
medida da existencia de p6s-gradua<;ao no departamento em que� 

trabalha e, de forma ainda mais decisiva, da sua pr6pria inser<;ao� 
no ensino neste nivel. 0 regime de trabalho nao e preponderante.� 

Por outro lado, a qualifica<;ao do corpo docente reunido� 
nas grandes universidades beneficia grande numero de estudantes� 

matriculados enl institui<;5es vizinhas.� 
Sao alguns resultados preliminares de urn longo estudo. Demonstram que� 
a atua<;ao das agencias estatais e as prescri<;5es da Reforma Universitaria� 

de 1968 nao eliminaram as dificuldades para a associa<;ao entre ensino� 
e pesquisa. A experiencia desaconselha qualquer novo designio de� 

homogeneiza<;ao, pois a diferen<;a no interior do sistema universitario� 
e urn dado enriquecedor, desde que nao sirva para legitimar as� 

atuais desigualdades.� 
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A p6s quase 20 anos de vigencia da Reforma Universitaria 
de 1968, a relar;ao entre ensino e pesquisa na universidade 
brasileira - uma das tonicas da reforma - vern sendo 

amplamente discutida e se percebe "cada vez com maior clareza 
que a convivencia destas duas atividades afins (... ) tern sido proble
matica eobjeto de uma serie de mal-entendidos" (Miranda, 1983:2). 

No Brasil, historicamente, 0 ensino foi a funr;ao primordial das 
instituir;oes de ensino superior. A Lei n? 5.540, da Reforma Uni
versitaria, definiu a existencia da pesquisa nas instituir;oes de ensi
no superior como urn elemento associado, em igualdade de condi
r;oes, a atividade docente e dela indissociavel. Com isso, redefiniu
se 0 papel destas instituir;oes, principaImente das universidades. 
Mas, da forma proposta, a relar;ao ensino/pesquisa foi assumida 
como uma relar;ao "natural", esvaziada, portanto, de seu conteu
do hist6rico; na verdade, ocorreu a introdur;ao de urn elemento 
novo, "estranho", mas pensado como "naturalmente" associado 
ao ensino. 

Ecerto que ja se faziam pesquisas em instituir;oes de ensino supe
rior antes da reforma. Desde a decada de 1920, esforr;os foram 
empreendidos no sentido de introduzir a pesquisa de forma siste
matica e integrada no ensino superior. Exemplos tanto de experien
cias bem-sucedidas como de experiencias frustradas tern sido obje
to de analise, e entre eles estao as iniciativas da Universidade do 
Rio de Janeiro nos anos 20, da Universidade de Sao Paulo na deca
da de 1930 e, mais recentemente, os casos da Universidade de Brasi
lia e da Universidade Federal de Minas Gerais. Tais experiencias, 
sobretudo as mais recentes, certamente inspiraram a Reforma Uni
versitaria, que procurou generaIiza-Ias para 0 conjunto das insti
tuir;Oes de ensino superior, enfatizando os criterios de moderniza
r;ao e eficiencia como mecanismos necessarios ao aparelhamento 
dessas instituir;oes para 0 novo papel que lhes era entiio atribuido. 

A reestruturar;ao das instituir;oes de ensino superior, com a cria
r;ao dos departamentos, a extinr;ao da cltedra, a profissionalizar;ao 
do corpo docente e outras inovar;oes trazidas pela reforma, pode 
ter tido relativa validade no que se refere ao ensino. Fracassou, 
porem, do ponto de vista da possibilidade de promover 0 desenvol
vimento cientffico autonomo pela via da expansao da pesquisa uni
versitaria, 0 que certamente esta relacionado com 0 fato de 0 siste
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rna produtivo brasileiro ter se consolidado mais pela importar;ao 
de tecnologia do que pela sua criar;ao, nao fazendo, portanto, de
mandas efetivas a ciencia, alem daquelas requeridas pela absorr;ao 
do know-how externo. 

Considerando-se 0 contexto hist6rico externo as instituir;oes de 
ensino superior, percebe-se que, a modernizar;ao e As transforma
r;Oes ocorridas no nive! da sociedade, nao correspondeu urn desen
volvimento autonomo da atividade cientifica. Quanto ao contexto 
interno, a nao-existencia de condir;oes concretas que favorecessem 
esse desenvolvimento e de urn projeto poHtico-institucional que 
o estimulasse impediram que a pesquisa viesse a constituir uma 
funr;ao da universidade "naturalmente" associada a funr;ao de en
sino, como previa a reforma de 1968. Ao contrario, assistiu-se a 
criar;ao, amparada pela legislar;ao e pelos procedimentos em vigor 
depois de 1968, de inumeras instituir;Oes de ensino superior onde 
simplesmente nao se cogita de pesquisa, bem como a reestrutura
r;ao de outras, ja existentes, onde a introdur;ao do elemento novo 
- a pesquisa - tern gerado tensoes e conflitos nem sempre com
pensados por melhor qualidade de ensino. 

A relar;ao entre ensino e pesquisa e urn dos aspectos da educar;ao 
superior em torno dos quais nao ha consenso. Os estudiosos da 
questao definem-se geralmente em p610s opostos: contra ou a fa
vor da associar;ao proposta pela lei (ver "Uma relar;ao polemica"). 
Para melhor situar os aspectos centrais da questao, e preciso reto
mar a concepr;ao de universidade a que chegou 0 Grupo de Traba
Iho encarregado, em 1968, de criar as bases para a lei da reforma. 
Seu relat6rio afirmava que a situar;ao da educar;ao superior na epo
ca era de defasagem em relar;ao ao estagio de desenvolvimento eco
nomico e ao progresso da ciencia moderna, refletindo por urn lado 
a incapacidade para criar;ao da tecnologia necessaria ao desenvol
vimento da industria nacional, e, por outro, a inexistencia de uma 
tradir;ao de investigar;ao cientifica, formadora do espirito critico 
e da capacidade de reflexao. A necessidade de formar;ao de recur
sos humanos e de produr;ao de tecnologias avanr;adas demandava 

·0 presente artigo traz resultados parciais de urn trabalho que coma com 
a participa~o de Lucia Franca Rocha, lsaura Belloni Schmidt, Maria Stella 
Grossi Porto, Marrza Veloso Mota e Orlando Pilati. 
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A proposta legal de integrar ensino e 
pesquisa, longe de expressar ou criar con
senso, tornou-se 0 ponto de partida de 
urn debate que traduz posi~oes opostas 
acerca da propria fun~ao social da edu
ca~ao superior. De urn lado estao aque
les que consideram 0 ensino e a pesquisa 
atividades indissociadas, vinculando, de 
forma inerente, 0 desenvolvimento de 
urn ao da outra, por for~a de uma fun
cionalidade compiementar entre as duas 
atividades. De outro, os que, baseados 
nas especificidades tanto do ensino co
mo da pesquisa, concluem que sao ativi
dades incompativeis. Ambas as posi~oes, 

porem, comportam nuances. Entre os 
que defendem a indissociabilidade de en
sino e pesquisa, ha os que nao os enten
dem como complementares, mas como 
concorrentes. Na corrente oposta, ha os 
que - distinguindo duas modalidades 
de pesquisa: a pesquisa didMica (recur
so pedag6gico para a transmissao do sa
ber) e a pesquisa criadora (destinada it 
produ~o do saber novo) - reconhecem 
que apenas a segunda e incompativel com 
o ensino, vez que a pesquisa didatica com 
ele se confunde. 

o relatorio do Grupo de Trabalho e 
o texto legal, do qual 0 primeiro e subsi
dio, sao exemplos do enfoque que advo
ga 0 carater indissociavel do ensino e da 
pesquisa, expresso na unidade da car
reira docente: "Nao teria sentido sepa
rar em compartimentos estanques (... ) 
os homens que ensinam 0 que ja e patri
monio comum da humanidade dos que 
exploram as humanas virtualidades do 
conhecimento" (p. 36). Em novembro 
de 1985, 0 professor Leite Lopes, mem
bro da Comissao Nacional para a Re
formula~ao da Educa~o Superior, de
c1arou: "A presta~ao do ensino num 
ambiente em que nao se faz a pesquisa 
cientifica (... ) e esteril, e urn ensino li
vresco, repeti~o exclusiva e monotona 
do que os outros fizeram e escreveram." 

Contrapoe~se a esta concep~ao 0 ar
gumento de Demerval Saviani, segundo 
o qual, na pratica, a rela~ao ensino/pes
quisa, tal como proposta na lei, nao so 
nao alcan~ou exito na implementa~aoda 
pesquisa, como alem disso empobreceu 
o ensino. Saviani defende a valoriza~ao 

do ensino como forma de democratiza
~ao da educa~o, para que uma parcela 
significativa da sociedade a ela possa ter 
acesso. Ressalta a importancia de man
ter-se a diferen~a entre pesquisa e ensi

-�
no e, conseqiientemente, entre discurso 
cientifico e discurso didatico. No plano 
politico, inspirando-se em Gramsci, con
sidera que a educa~ao superior cumpri
ria seu papel se contribuisse efetivamente 
para expandir 0 conhecimento das mas
sas, proporcionando-Ihes indiretamen
te meios para ascender do senso comum 
it consciencia filos6fica (critica e histo
rica para Gramsci). Ja 0 desenvolvimen
to da pesquisa deve se pautar por pa
droes distintos daqueles relativos ao en
sino: os padroes de qualifica~ao para 0 

ensino sao locais e regionais, os da pes
quisa, internacionais; os grupos que de
senvolvem uma e outra atividade sao dis
tintos. Tal postura, certamente discuti
vel, sugere ser legitima a estratifica~ao 

interna eentreas institui~oes:apenas al
guns grupos e institui~oes teriam legiti
midade para a investiga~o cientifica 
"competente" . 

Quanto it questao da qualidade de en
sino, Simon Schwartzman, como.Savia
ni, entende ser "urn profundo equivoco 
(... ) esta suposta identifica~ao e indis
sol'ubilidade do ensino e da pesquisa" 
(1980: I0I). Schwartzman ve dois grupos 
distintos e quase sempre em conflito na 
institui~ao de ensino superior: os que se 
atem as fun~oes reprodutoras (ensino) 
e os vinculados as fun~oes transforma
doras (pesquisa). Mas a fun~ao primor
dial da universidade e 0 ensino: "For
mar professores e familiariza-Ios com 0 

metodo cientifico como instrumento di
datico deve ser uma preocupa~ao cen
tral de todas as universidades, que nao 
pode ser confundida com a questao da 
implanta~ao da atividade de pesquisa 
cientifica nestas universidades" (1980: 
99). Esta defini~ao exempli fica a con
cep~ao que distingue a pesquisa didMi
ca da cientifica. Assim, enquanto recur
so didatico, a pesquisa seria comum a 
todas as institui~oes, contribuindo para 
a democratiza~ao do ensino de boa qua
lidade, preocupa~ao fundamental. 

Preocupados com a analise do con
texto historico, Evair Marques e cola
boradores enfatizam que 0 marco para 
a compreensao da rela~ao ensino/pes
quisa e institucional e nao individual: 
"Da mesma forma que as a~oes de uma 
dada universidade se concretizam na sua 
rela~ao com 0 contexto social, econo
mico e politico mais amplo, tambern a 
rela~ao docente-pesquisador e construi
da no interior de uma determinada or

ganiza~ao social, administrativa e peda
gogica, expressa no cotidiano da vida 
academica" (1985: 167). Epois it insti
tui~ao que cabe a op~ao institucional de 
efetivar a pesquisa enquanto decisao po
Iitica, a qual deverao corresponder con
di~oes objetivas de concretiza~ao, em
bora nem todos os professores for~osa
mente a ela se.dediquem enquanto pro
jeto individual. 

Segundo Edmundo Campos: "0 que 
se ve (...) euma discussao freqiientemen
te abstrata sobre a natureza 'intrinseca' 
do ensino e da pesquisa (... ) Uns insis
tern na unidade 'natural' que existiria 
entre os dois termos da equa~ao, enquan
to outros insistem em sua incompatibi
lidade tambern 'natural'. No entanto, 
'compatibilidade' ou 'incompatibilida
de' (...) descrevem apenas os interesses 
muito concretos e especificos das par
tes, nao a rela~ao entre ensino e pesqui
sa (...) A solu~o da equa~ao ensino/pes
quisa dependede quais interesses ou ar
ranjo de for~as sociais prevalece num de
terminado momento historico e numa 
sociedade particular, e nao de proprie
dades 'imanentes' a cada urn dos elemen
tos do problema (... ) Isto nao deve levar 
a afirma~ao de que a pesquisa e fun~ao 

secundaria da universidade, ou dispen
savel para 0 desempenho de sua fun~ao 

primordial que supostamente seria 0 en
sine profissional. As universidades sao, 
e devem ser, institui~oes multifuncionais, 
e a ideia de estabelecer abstratamente urn 
ordenamento 'natural' destas fun~oes e 
indefensavel" (1985:2). 

A nosso ver, a perspectiva que se tra
duz nestas ultimas observa~oes e a que 
melhor entende 0 carMer historico das 
institui~oes e das fun~oes por elas de
senvolvidas, bern como das rela~oes que 
tais fun~oes estabelecem entre si. Afir
mar esta historicidade implica conside
rar tanto 0 contexto socio-politico e eco
nomico externo quanto a esrecificidade 
do contexto institucional e, mais expli
citamente, do proprio conteudo do en
sino e da pesquisa. Esta postura implica 
ainda perceber ensino e pesquisa como 
atividades interdependentes mas capa
zes de manter uma rela~ao nao naturali
zada, nao causal e nao igualitaria, ad
mitindo-se que esta rela~o possa ser 
complementar, conflitiva e concorren
te: 0 contexto historico determinara a 
predominancia de uma ou outra destas 
caracteristicas. 

vol. 4/n~ 22 CI~NCIA HOJE 26 



uma reestrutural;ao radical dos padr6es institucionais, academicos 
e organizacionais vigentes. 

Essa avalial;ao conta corn pressupostos que se radicam na con
cepl;ao geral de desenvolvimento econornico dominante na epoca. 
Entendia-se que 0 carninho a ser percorrido pelas sociedades sub
desenvolvidas era semelhante ao das sociedades desenvolvidas, das 
quais aquelas diferenciavarn-se mais por uma questao de estagio 
do que por uma diferenl;a qualitativa. Acredita-se que urn esforl;o 
de modernizal;ao das estruturas s6cio-economicas e politicas exis
tentes no mundo subdesenvolvido bastaria para conduzi-lo ao esta
gio atingido pelas sociedades industrialrnente avanl;adas. Nesse qua
dro, era atribuido a educal;ao urn papel fundamental como agente 
de aceleral;ao do processo de desenvolvimento, atraves da fomlCi
l;ao de recursos humanos eficazes para 0 mercado de trabalho: a 
educal;ao passa a ser considerada como investimento e 0 individuo 
como capital. Trata-se da teoria do capital humano, ja tao discuti
da e criticada, que contribuiu significativamente para a constitui
l;ao do paradigma te6rico que orientava uma das vertentes da con
cepl;ao de educal;ao implicita no Relat6rio do Grupo de Trabalho 
da Reforma Universitliria, onde se Ie: "(...) 0 ensino superior e 
investimento prioritario pela sua alta rentabilidade economica a 
longo prazo, e valorizal;ao dos recursos humanos (...) A universi
dade e fator decisivo de desenvolvimento, como todos cremos (... ) 
A reforma tende a conferir ao sistema universitario uma especie 
de racionalidade instrumental ern termos de eficiencia tecnico
profissional, que tern por conseqiiencia 0 aumento da produtivida
de dos sistemas economicos. Para tanto imp6e-se a metamorfose 
de uma instituil;ao tradicionalrnente academica e socialmente sele
tiva num centro de investigal;ao cientifica e tecno16gica ern condi
l;oes de assegurar a autonomia da expansao industrial brasileira" 
(pags. 17-18 e 20). 

Esta concepl;ao de educal;ao vinculada ao desenvolvimento, que 
privilegia 0 enfoque economico, nao esgota, porem, a filosofia de 
educal;ao da Reforma Universitaria. Esta ultima encerra tambem 
uma concep<;Ao, fundada ern pressupostos humanistas e liberais, 
que enfatiza 0 papel da educal;ao como promotora do desenvolvi
mento do individuo enquanto ser humano inserido ern seu contexto 
hist6rico e social. "Se a reforma se referisse apenas a adequal;ao 
tecnica do ensino superior as necessidades econ6micas, nao encer
raria mensagem autentica as novas geral;oes (...) Nesta perspecti
va, a universidade se realiza na complexidade de suas funl;oes, inte
grando 0 saber ern suas vlirias formas, operando a sintese da praxis 
e da teoria, e nao apenas atuando como instrumento de crescimen
to economico, mas contribuindo para 0 desenvolvimento total do 
homem" (Machado de Souza, 1983). 

Apesar de estarem presentes essas duas vertentes, por efeito tal
vez da composil;ao heterogenea do Grupo de Trabalho, a concep
l;ao de educa<;Ao como investimento recebeu tratamento privilegia
do porque era, efetivamente, predominante no pensamento educa
cional, tendo influenciado fortemente a transforma<;Ao do relat6
rio do Grupo de Trabalho ern texto legal. Segundo 0 autor citado, 
e possivel identificar no relat6rio uma tentativa, que alias nao e 
especifica da realidade brasileira, de conciliar concepl;oes distintas 
de universidade, como a concepl;ao liberal voltada para a produl;ao 
do saber desinteressado, tipica da universidade alema, e 0 modelo 
funcionalista que busca adequar a universidade as exigencias ime
diatas do desenvolvimento econ6mico. Esta concilial;ao buscaria 
responder as diferentes pressoes dirigidas a instituil;ao de ensino 
superior. A crenl;a na possibilidade de tal concilial;ao supoe ser 
possivel conceber a educa<;Ao superior segundo urn planejamento 
pautado pela ideia da racionalidade, capaz de adequar meios e fins, 
assegurando a constituil;ao de urn sistema de instituil;oes multifun
cionais organicamente integradas. 

Neste contexto, a legislal;ao definiu a universidade como a insti
tuil;ao "natural" para ministrar 0 ensino superior, considerando 
os estabelecirnemos isolados como excel;ao. Tal ideia originava-se 
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do diagn6stico da realidade educacional, entao constituida pela 
"universidade conglomerada" e pela escola superior isolada tradi
cional, modelos julgados incompativeis com a nova funl;ao atri
buida a educal;ao superior: s6 a universidade era instituil;ao capaz 
de sintetizar 0 conceito de "universalidade" ou "multidisciplinari
dade" do conhecimento. 

Apesar da intenl;ao manifesta pelos reformadores, na prlitica 
verificou-se 0 inverso: a abertura legal e a conjugal;ao de fatores 
s6cio-econornicos e politicos permitiu que a excel;ao se transfor
masse em regra e que a expansao da educal;ao superior na decada 
de 1970 ocorresse predominantemente atraves de instituil;oes isola
das mantidas pelo setor privado. Como e sabido, 0 carliter flexivel 
da politica de autoriza<;Ao de cursos e estabelecimentos de educa
l;ao superior implementada pelo Conselho Federal de Educal;ao 
a partir da Lei n? 5.540/68 na verdade atendeu a interesses de seg
mentos sociais vinculados ao setor privado da educa<;Ao, 0 que con
tribuiu para que, na pnitica, a proposta de associal;ao ensino/pes
quisa tivesse poucas possibilidades de se concretizar de forma efi
caz no conjunto do sistema. 

N OS paises subdesenvolvidos, a escassez de recursos (huma
nos e economicos) favorece e enfase na pesquisa aplicada 
como forma de economizar recursos e atingir resultados 

prliticos a curto prazo, postura que minimiza as distinl;oes entre 
ciencia pura e aplicada, conferindo prioridade a esta enquanto con
dicionante imediato do desenvolvimento. Caracterizando tal pos
tura, em relal;ao ao Brasil, Sant'Anna (1978:31) afirma que "a 
sociedade brasileira jamais equacionou 0 problema do desenvolvi
mento, nao se estabelecendo, por conseguinte, uma relal;ao reci
procamente referida entre sistema produtivo e sistema cientifico". 
Embora verdadeira, essa consideral;ao nao deve, levada as ultimas 
conseqiiencias, servir para justificar que a ciencia se desenvolva 
ern resposta as demandas do desenvolvimento econ6mico. Os de
fensores dessa postura acreditam, porem, ser este 0 caminho para 
os paises subdesenvolvidos alcanl;arem a autonomia tecno16gica. 
E tambern neste sentido que reivindicam uma atual;ao mais defini
da do Estado, por meio do estabelecimento de uma politica cientifi
ca claramente voltada para necessidades concretas. Tal atual;ao 
se justificaria na medida em que os esforl;os realizados no ambito 
da ciencia e da tecnologia, visando a responder a demandas concre
tas da sociedade, nao conduziram, pelo seu carMer conjuntural, 
a uma politica cientifica de longo prazo que resultasse em efetiva 
vinculal;ao entre sistema produtivo e sistema cientifico e tecno16gi
co. Nao existindo este "estimulo" por parte do sistema produtivo, 
seja pelo fato de que a organizal;ao economica nao exigia urn nivel 
tecno16gico sofisticado para se desenvolver, seja pelo modelo de 
desenvolvimento centrado em tecnologia importada adotado des
de 0 inicio do processo de industrializa<;Ao, 0 Estado deveria assu
mir, para si, a tarefa de forrnular, fomentar, financiar e, em deter
minadas areas, executar a politica de ciencia e tecnologia. 

A preocupal;ao do Estado com 0 desenvolvimento cientifico e 
tecno16gico e concomitante ao processo de modernizal;ao vivencia
do pela sociedade brasileira, a partir da decada de 1950, expressando
se na crial;ao do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), da Coor
denal;ao de Aperfeil;oamento de Pessoal de Nivel Superior (Ca
pes), da Comissao Supervisora dos PIanos dos Institutos (Cosupi) 
e, mais tarde, na decada de 1960, do Fundo de Desenvolvimento 
Tecnol6gico (Funtec), vinculado ao Banco Nacional de Desenvol
vimento Economico e substituido na decada de 1970 pela Financia
dora de Estudos e Projetos (Finep). Concentrando-se inicialmente 
na formal;ao de recursos humanos e na constituil;ao de uma infra
estrutura para a pesquisa, a atual;ao do CNPq sempre traduziu 
a preocupal;ao com 0 apoio e 0 incentivo tanto a pesquisa pura 
quanta it pesquisa aplicada. AMm de criar seus pr6prios institutos 
de pesquisa, 0 CNPq apoiou as universidades, com vistas a aparelha
las para 0 desenvolvimento da pesquisa, ja que eram reconhecidas 
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como local proprio para a atividade cientifica. Tambem pelo seu 
papel na forma~ao de recursos humanos, 0 CNPq exerceu influen
cia indireta sobre 0 processo de moderniza~ao das universidades 
e sobre a possibilidade de forma~ao e consolida~ao de uma atitude 
cientifica pelo treinamento em pesquisa. 

Mais recentemente, as agencias estatais de financiamento vern 
assumindo 0 papeJ de principais fontes de recursos para a pesquisa 
universitaria, ja que os escassos recursos or~amentarios das ins
titui~oes de ensino superior sao gastos com as atividades de ensino. 
A falta de flexibilidade nos orc;amentos, no caso das universidades 
autarquicas, cria para estas uma quase total impossibilidade de 
apresentar uma proposta orcamentaria propria, que reflita suas 
necessidades reais, condicionadas que estao peJa rigidez dos padroes 
e normas de controle e execucao do Ministerio da Educacao. 

o financiamento fica, portanto, quase sempre condicionado as 
prioridades das agencias, estendendo-se as institui~oes de ensino 
superior 0 dirigismo da politica cientifica e tecnol6gica do Estado, 
que dotou as agencias governamentais de urn monop6lio quase ab
soluto da defini~ao do que pesquisar. Alem disso, esse modo de 
financiamento ap6ia os esforcos de individuos ou grupos de pes
quisadores, e, embora favoreca a estabilidade e a manutencao dos 
grupos ja consolidados, nem sempre facilita a emergencia de no
vos grupos nem se expande para a instituicao em seu conjunto. 
Por exemplo, 0 apoio das agencias a instalacao de cursos de pos
graduacao pode levar a desvincula~ao entre 0 curso em questao 
e outros setores da instituicao, isolando, por vezes, a graduacao 
da pos-graduacao, tanto no que se refere a recursos humanos como 
fisicos e materiais. Tais fatores nao contribuem para que 0 plane
jamento da pesquisa seja equacionado em nivel institucional. 

A atua~ao das agencias estatais e as prescricoes da Reforma 
Universitaria de 1968 nao elirninaram as dificuldades para 
o desenvolvimento da pesquisa cientifica associada ao en

sino sup~rior. Grande obstaculo a essa associa~ao e posta pela dife
renciacao entre as institui~es de educacao superior e pela diferen
ciacao entre as areas do conhecimento no ambito de cada institui
~ao. Embora formalmente reconhecidas, tais diferenciacoes nao 
parecem ter sido devidamente consideradas pela legislacao da re
forma, que nao previu mecanismos que viabilizassem sua supera
cao. Precisamente por definir a universidade como instituicao "por 
excelencia" para 0 desenvolvimento associado do ensino e da pes
quisa, a legisla~ao propoe urn modelo que, na pratica, acaba por 
se tornar seletivo. Efor~oso reconhecer que, pela sua inser~ao no 
contexto social e pela sua forma organizacional, as institui~oes sao 
diferenciadas, nao apresentando, por conseguinte, as mesmas con
di~oes de viabilizacao de tais atividades. 

Nao apenas sao de se ressaltar as diferen~as entre institui~oes 

publicas e privadas, universidades e faculdades isoladas, como se 
sabe que, internamente, cada urn desses segmentos e igualmente 
marcado pela diferencia~ao. E nem todas possuem os requisitos 
minimos para 0 desempenho adequado de ensino e pesquisa. Entre 
as que os possuem, ha desnivel entre os graus de qualidade das 
pesquisas desenvolvidas e do ensino ministrado. No interior destes 
segmentos, tornam-se evidentes as diferen~as, em cada instituicao, 
entre areas do conhecimento, seja pela tradi~ao de pesquisa, seja 
pela capacidade de articula~ao com as instancias de poder que, 
dentro e fora da institui~ao, contribuem para viabilizar a atividade 
de pesquisa. Tais fatores nao sao estaticos, mas historicamente in
terdependentes: na medida em que determinadas areas de conheci
mento tern sido privilegiadas na obtencao de recurSos junto aos 
orgaos financiadores como CNPq, Finep, Capes, com isso refor
~am sua propria tradi~ao de pesquisa, restringindo-se 0 apoio as 
areas do conhecimento que nao apresentam tais caracteristicas. 0 
fenomeno se repete no interior de cada area, na medida em que 
linhas ou grupos de pesquisa tern maior possibilidadede consolida
~ao que outros. 

Para melhor compreender os determinantes da diferenciacao en
tre as institui~oes de ensino superior e interpretar seu significado, 
e for~oso admitir que essa diferenciacao e urn dado de natureza 
historica e social, que deve ser tornado como ponto de partida para 
a analise do conjunto das institui~oes de ensino superior e nao co
mo ponto de chegada. Ou seja, a diferencia~ao e urn dado de reali
dade, devendo-se reconhecer que historicamente tais institui~oes 

tern projetos sociais e politicos distintos, filosofias de cria~ao e 
formas de insercao no contexto regional ou nacional tambem dis
tintos e ate mesmo condi~oes concretas de viabilizacao distintas. 
Mais que as caracteristicas evidentes - institui~oes publicas ou 
privadas, antigas ou mais recentes -'-, que nlIo dao conta da dife
renciacao, esse dado do projeto e da historia institucional deve nor
tear a analise da pratica das institui~oes de ensino superior. Nao 
deve, contudo, servir como argumento para refor~ar ou legitimar 
os desniveis e as desigualdades no desempenho academico destas. 
Neste sentido, se 0 conhecimento da realidade historica indica, por 
urn lado, a nao-viabilidade de urn modelo unico, esclarece, .por 
outro, que a preservacao das "individualidades" institucionais nao 
pode prescindir da manutencao de criterios do que sejam uma insti
tui~ao de ensino superior, seus objetivos e as atividades que podem 
assegura-Ios. 

Do conjunto das institui~oes que foram objeto da nossa pesqui
sa, sobressaem, quanta a esse aspecto, pelo menos dois tipos que 
se configuram claramente nos graficos adiante: as institui~oes que 
perseguem urn projeto institucional de ensino/pesquisa - que po
dem ser antigas e particulares, como a PUC/RJ, ou publicas e re
centes, como a UnB - e aquelas que se voltam exclusivamente 
para 0 ens1no - que podem ser particulares e recentes, como a 
Unifor, ou mesmo tradicionais, como a FEI, ou tambem publicas, 
como a FUAM. Essa configura~ao atual expressa 0 insu .sso do 
projeto da Reforma Universitaria de instituir por lei 0 bmomio 
ensino/pesquisa. A experiencia desaconselha qualquer novo desig
nio de homogeneizacao das instituicoes de ensino superior: a dife
ren~a e urn aspecto positivo e enriquecedor desde que nao sirva 
como urn fator de legitima~ao das desigualdades atuais existentes 
no sistema de educa~ao superior. 
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A pesquisa cujos resultados parciais este artigo apresenta 
pode contribuir para uma reflexao sobre essas diferen
l,:as e desigualdades. Uma primeira observal,:ao diz res

peito a coerencia dos resultados no que se refere aexistencia de 
p6s-gradual,:ao, aqualifical,:ao docente, ao regime de tempo de tra
balho e aexistencia de atividades de pesquisa. Os dados sobre os 
professores pesquisados indicam que a participal,:ao do docente em 
atividades de pesquisa etanto maior quanto maior for seu nivel 
de qualifical,:iio. As instituil,:oes mais antigas, maiores e publicas 
abrigam os professores mais qualificados e mais integrados em ati
vidades de pesquisa. Alem disso, os quatro gnificos da figura I 
permitem reconstruir a evolul,:ao hist6rica dessa associal,:ao entre 
qualifical,:ao docente e atividade de pesquisa, evidenciando 0 ca
niter forl,:osamente lento de implantal,:iio de um projeto institucional 
de ensino/pesquisa. 

1 PARTICIPACAo DE PROFESSORES EM ATIVIDADES DE PESQUISA 
POR DATA DE FUNDAcAo DAS INSTITUlcDES 

100 

v 92.6 0,9... 
Ai 0.37 

•
usp

<J) " 5 
o� 
~ 75� 

1935 1945 1955 1965 

AND DE FUNDACAO 

PARTIC1PACAO DE PROFESSORES EM ATIVIDADES DE PESQUISA 
POR QUALIFICAcAO EM NlvEL DE GRADUAcAO E ESPECIALIZACAO 

ICC 

o R] 0.72 

y  745  08" 
R2 0.78 

" v: 
5 •

usp
y .- 77 1 - O,9l1. 

-

~ 75 
w 
o 
~ 
o 
o " ;; 
;:: 

" ~ 50 
u 

~ 
a: 
o 
<J) 

5 
~ 

a: 
"
o ~s 

:. 
~ 
;0 
~ 

~ 
25 50 

PERCENTAGEM DE PROFESSORES COM NIVEl DE GRADuACAO E ESPECIAUZACAO 

PARTICIPACAo DE PROFESSORES EM ATiVIDADES DE PESQUISA 
POR QUALIFICACAO EM NlvEL DE MESTRADO 

100 

•
UFVI

•
UFBa

ucse. UFF 

• FUEl 

•
FUAM

•
FF

ECM AL FIDENE

25 50 15 

PEACENTAGEM DE PAOFESSORE$ COM N1VEl DE MESTRADO 

PARTICIPACAo DE PROFESSORES EM ATIVIDADES DE PESQUISA 
PQR QUALIFICACAO EM NlvEL DE DOUTORAMENTO 

100 

" <J) 

5 o 
i:J" 75 
w 
o 
~ 
o 

" o 

~ 
" ~ 50 
u 

*o 
<J) 

~ 

~ 
o 25 f FURS 

FF

• 
~ EeM AL v 23,3· 0,8_ 
t,j 

;0 

~ 
~ 

UnlfOl

• 
FlDENE 

FEI

• 

Rl 

II 

AI 

0,62 

36,0· 
0.77 

0.6)( 

25 50 

PERCENTAGEM OE PROFESSQAES COM NlVEl DE OQUTQRAMENTO 

Fig. l. As atividades de pesquisa apresentam correla~ao tanto com a idade 
da institui~ao como com a titula~o do corpo docente, embora 0 incremento 
da pesquisa proporcionado pela qualifica~ao com mestrado nao seja 
suficiente para envolver a maioria dos docentes nessas atividades. Percebe-se 
tambem a existencia de dois grupos de institui~oes, um voltado exclusi
vamente para 0 ensino (envolvido por um circulo nos graficos 2 e 4) e outro 
que procura conjugar esta atividade com a pesquisa. As linhas continuas 
resultam de Clilculos que levam em conta todas as institui~oes, enquanto 
as pootilbadas referem-se apenas as do se1,undo grupo. t alto 0 coeficiente 
de determina~ao da regressao linear (R ); ele pode variar de zero a um 
conforme 0 grau de explica~o observado entre a distribui~ao dos pontos 
e a reta que expressa a tendencia do conjunto: se todos os pontos estivessem 
sobre a reta, a determina~ao seria absoluta (igual a um). Aparece no grafico 
4 0 "efeito de vizinhan~", lratado no ambito do artigo e responsavel pelas 
posi~Oes ocupadas pela Unifor e a FE!. Situadas nas proximidades de 
institui~oes de maior tradi~ao em p6s-gradua~ao, contra taro docentes 
qualificados, pertencentes aos quadros destas ultimas. 
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o convivio, num mesmo sistema, de projetos institucionais di
versos produz situa~5es como 0 "efeito de qualifica~ao docente 
pela vizinhan~a" . A proximidade geografica entre institui~5es ape
nas voltadas para 0 ensino e grandes universidades que abrigam 
ensino e pesquisa permite que as primeiras tenham, em seu corpo 
docente, contratados como horistas, professores qualificados da 
institui~ao vizinha. 0 custo da qualifica~aodocente nao e compu
tado na institui~ao satelite; caso fosse, 0 custo por aluno seria mui
to maior. 0 corohirio disso e que 0 numero de estudantes que se 
beneficiam da qualifica~ao reunida e proporcionada pela grande 
universidade e muito maior do que 0 numero de seus alunos matri
culados: feitas as contas, 0 custo por aluno, nessa ultima, e menor. 

Pensada como fator de integra~ao entre as func;5es de ensino 
e pesquisa, a carreira docente nao vern conseguindo, na pnitica, 

Fig. 2. 0 regime de trabalho horista e de tempo parcial (grSfico 5) niio 
estti correlacionado com a atividade de pesquisa do professor nas diferen
tes institui~oes que combinam ensino e I'esquisa (R2 e muito pequeno). 
Quanto maior a propor~lio de professores em regime de tempo integral, 
menor a participa~lio em pesquisa (gnHico 6): 0 regime de tempo integral 
estli negativamente relacionado com as atividades de pesquisa (R2 tern va
lor al10 e 0 coeficiente angular da reta enegativo). Nas institui~oes peque
nas e particulares (FF, FURB, ECMIAL, FEI e Unifor) 0 regime de tem
po integral eshl relacionado com atividades administrativas. Apenas 0 re
gime de dedica~o exclusiva estli positivamente relacionado com a partici· 
pa~lio do professor em atividade de pesquisa (gnHico 7). Mesmo assim, 
cada aumento percentual dos professores com dedica~lio exclusiva nlio re
percute em identico incremento na participa~lio em atividades de pesqui
sa: 10010 de aumento no regime de dedica~o exclusiva correspondem a apro
ximadamente 4010 na participa~lio em pesquisa. Fica claro, portanto, que 
nlio existe diferen~a significativa entre os regimes de tempo integral e ho
rista no que se refere Ii participa~lio do professor em pesquisa. Quando 
estes regimes slio predominantes.em uma institui~lio, nlio contribuem pa
ra (ou nlio implicam necessariamente) 0 incremento da pesquisa. 
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exercer este papel aglutinador. Assim, existem docentes que apenas 
se dedicam as atividades de ensino, e pesquisadores que pouco se 
interessam pela docencia. Na verdade, 0 problema e bern mais com
plexo: na medida em que, historicamente, a vincula~o ensino/pes
quisa nao fez parte do projeto de cria~o da maioria das institui
~5es, nao compondo, portanto, 0 ethos institucional, era de se pre
ver que a legisla~ao nao tivesse poder para modificar por si s6 essa 
realidade de contornos historicamente j<i definidos. Por isso, ape
sar de institucionalizada para as autarquias, a questao da carreira 
docente unica continua a ser uma questao polemica. Por outro la
do, a proposta j<i em curso de institucionaliza~ao de uma carreira 
de pesquisador ainda nao se efetivou. 

Tambem 0 regime de dedica~ao exdusiva vern mantendo a diva
gem historicamente existente entre ensino e pesquisa. As institui
~5es nao foram aparelhadas para implementar a proposta legal, 
nem em termos de recursos fisicos e humanos, nem no que se refere 
acapacidade de financiamento. 0 regime de trabalho de 40 horas 
e dedica~ao exdusiva atribuido aos docentes que 0 desejarem, ge
ralmente com base em projeto de pesquisa aprovado pela unidade 
a que pertencem, represenul urn compromisso do docente de dedicar
se aatividade de pesquisa. Mas nao tern se mostrado condi~o sufi
ciente para que pesquisas sejam realizadas, pois faltam equipamen
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tos, bibliotecas atualizadas, pessoal tecnico e administrativo etc. 
Hoje, ha grande dificuldade para identificar, entre os professores 
contratados em regime de 40 horas e dedica~ao exclusiva, aqueles 
que fazem pesquisa, os quais precisam procurar individualmente 
recursos extra-on;amentarios para financiar suas atividades. A ne
gociacao com 6rgaos financiadores exige capacidades administra
tivas e politicas que nao sao, necessariamente, qualidades peculia
res as atividades de pesquisa. Obter auxilio junto a tais 6rgaos pas
sou, internamente, a ser sinal de status academico, ja que a concor
rencia se faz entre pesquisadores da mesma area de conhecimento 
de todas as universidades brasileiras. Nas instituicoes isso acabou 
por distinguir os docentes que somente ensinam daqueles que fa
zem tambern pesquisa. 

Enquanto pre-requisito para a dedicacao exclusiva, a pesquisa 
pode se transformar em instrurnento burocratico, ficando seus ob
jetivos e nivel de qualidade ameacados. 0 regime de tempo integral 
a ela vinculado em tese - e, surpreendentemente, os dados da pes
quisa apontam 0 tempo integral como negativamente associado 
com atividade de pesquisa (apenas 0 regime de dedica~o exclusiva 
se associa positivamente a pesquisa) - tern se mostrado, na prati
ca, urn mecanisme de complementacaosalarial, por forca da dete
rioracao recente dos niveis salariais (ver figuras 2,3 e4). Ora, como 
parte do salario do tempo integral e imputado pelo Ministerio da 
Educa~ao aatividade de pesquisa, nao existindo em contrapartida 
a produ~ao cientifica correspondente aos recursos assim alocados, 
o custo da pesquisa torna-se aparentemente muito elevado, reve
lando urn baixo indice de produtividade dos docentes-pesquisadores 
e ate mesmo a existencia de ociosidade entre estes. A constata~o 

da utilizacao do tempo integral como complementacao salarial traz 
urn questionamento serio a tal argumentacao,exigindo sua revisao. 
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Fig. 3. A nothel discrepancia entre as linhas continuas e tracejadas refor
~a, nos moldes definidos na figura I, a distinl;iio entre 0 grupo de institui
~oes que se dedicam apenas ao ensino (pequenas e, em sua maioria, parti
culares) e 0 daquelas que tendem a envolver-se em ensino e pesquisa (em 
sua maioria publicas, com estrutura universilliria). Levando em conta apenas 
este ultimo grupo, fica claro que 0 regime de trabalho nio e preponderan
te para a existencia de pesquisa no departamento, pois s6 no caso de dedi
ca~io exciusiva aparece uma correla~ao positiva - porem pequena - en
tre ambos. 

janeiro/fevereiro de 1986 

Aconcepcao de educa~ao superior que inspirou a reforma 
propos a p6s-gradua~0 como a via desejavel para a qualifi

.ca~o docente e para 0 desenvolvimento pleno da investi
gacao cientifica, bern como para a cria~o de mecanismos que asse
gurassem a reproducao necessaria ao aperfeicoamento do sistema 
dentro dos novos parametros. Segundo a legislacao, a efetivacao 
da p6s-graduacao passava necessariamente pela definicao de uma 
po!itica nacional, a ser assegurada e implementada pelo Estado. 

A expansao sistematica da p6s-graduacao desde a decada de 1970 
teve urn duplo sentido: formar os recursos humanos de alto nivel 
necessarios aos grandes projetos tecnol6gicos levados a cabo pelo 
Estado nas decadas seguintes e constituir urn contingente de docen
tes qualificados requerido pelo crescimento da demanda por edu
cacao superior. 0 I Plano Nacional de P6s-Graduacao (Capes-

EXISTENCIA DE ATIVIDADES DE PESQUISA NOS DEPARTAMENTOS 
POR REGIME DE. TEMPO INTEGRAL 

UFV,
• usp

• 
UFBil.UnB • FUH 

• FIOENE•UFMG 

~ 
Ucs ~---

PUClnJ• UFF• 

• FUAM 

~ 
•
FEI

•
FF

•
FURS

ECM'Al 
• Unilo1 y ~ SO.1 ~ 0,4)1• A2 :: 0,09 

__ y -= 90.8· 0.2. 

R1 .,., 0,23 

25 50 75 

PERCENTAGEM DE PAOfESSOAES EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL 

EXISTENCIA DE ATIVIDADES DE PESQUISA NOS DEPARTAMENTOS 
POR REGIME DE DEDICA<;:AO EXCLUSIVA 

•
usp

'00 /~UFV:'" 

FUEL ...~-~nBUFBa --._.epUC/RJ- •- - UFMG

UFF ..,//
FIDENE • 

FUAM

•uCS 

FE'� 

FF� 

FURB

• 
25 ECM/Al 

y .. 55,4 r 0,5)(e Un if 01 R2 _ 0.33 

y 77,8 t- 0.2)( 
2R '" 0.45 

25 50 75 

PERCENTAGEM DE PROFESSORES EM REGIME DE DEDICACAO EXClUSIVA 

31 



MEC), de 1975, revelava como seu objetivo fundamental projetar 
as metas de titula~ao com base na proje~ao das necessidades de 
docentes qualificados (doutores e mestres) para 0 ensino superior, 
principalmente de gradu~ao. Ja 0 II Plano, de 1982, enfatizava 
a p6s-gradua~ao stricto sensu para a forma~ao de pesquisadores 
(ou docentes-pesquisadcres) para a area cientifica e tecnol6gica, 
sem cogitar da necessidade de quadros mais qualificados para 0 
ensino de gradua~ao. Assim, a enfase na forma~ao docente recai 
sobre a p6s-gradua~ao latosensu, atraves de cursos de especializa
~o e aperfei~amento, chegando-se mesmo a afirmar que algumas 
areas de conhecimento pouca afinidade tern com a p6s-gradua~0 

stricto sensu. Duas conclusoes sao possiveis a partir desses pressu
postos: a atividade de pesquisa seria privilegio de algumas areas 
do conhecimento; a atividade de pesquisa nao se colocaria entre 
os criterios essenciais para a capacita~o docente. 

Uma conseqiiencia desse enfoque pode ser 0 distanciamento, em 
determinadas areas do conhecimento, entre ensino e pesquisa, por 
urn lado, e entre atividades de gradua~ao e p6s-gradua~0 por ou
tro, refor~ando-se 0 processo de estratifica~ao do sistema de edu
ca~ao superior, 0 qual, conforme sugerimos anteriormente, tam
bern refor~ os desniveis inter e intra-instituicOes: no primeiro ca
so, as universidades sao definidas como locus apropriado para 0 
desenvolvimento da p6s-gradua~ao stricto sensu e as institui~oes 

isoladas restritas as atividades de ensino. No segundo caso, assiste
se ao aperfei~oamento das areas consideradasnos Pianos como di
retamente vinculadas ao desenvolvimento "cientifico e tecnol6gi
co". Mesmo nestas areas, a existencia de pesquisa altamente desen
volvida nao chega a ser garantia para 0 desenvolvimento adequado 
do ensino, pois 0 distanciamento entre ensino e pesquisa nao consi
dera a segunda como parte integrante da atividade de ensino. 

o grau de institucionaliza~ao da ciencia no Brasil tem-se revela-

PARTICIPACAO DE ESTUDANTES DE GRADUACAO EM PESQUISA 
POR PARTICIPACAO DE PROFESSORES EM ATIVIDADES 
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Fig. 4. A participa~iio de alunos de gradua~iio nas alividades de pesquisa 
desenvolvidas por seus professores ebaixissima. A pesquisa esta pratica
mente circunscrita ao corpo docente e aos pos-graduandos, fato que demons
tra a distancia entre a inten~o e a pratica no que diz respeito aintegra~iio 

entre ensino e pesquisa no pais. A inicia~iio cientifica, formadora de pes
quisadores iniciantes, ja representou, nos anos SO, 10070 do or~amento alo
cado pelo CNPq apesquisa. Hoje, tal percentagem situa-se em tomo de 1070. 

do precario, e a situa~ao da pesquisa nas institui~oes de educa~ao 

superior e apenas mais urn dos reflexos desta situa~ao. Localizada 
prioritariamente, e de forma quase exclusiva, na p6s-gradua~ao, 

a pesquisa, embora tenha atingido certa integra~ao com 0 ensino 
de p6s-gradua~ao, pouco tern contribuido diretamente para a me
lhoria da gradua~ao, constituindo ate mesmo justificativa para 0 
docente distanciar-se do ensino nesse niveI. 

Os dados da pesquisa relativos a existencia de programas de p6s
gradua~o no departamento'e ao envolvimento do docente na ativi
dade de ensino na p6s-gradua~aoapontam para a tendencia clara 
de a p6s-gradua~ao se apresentar como fator nao s6 incentivador 
mas ate mesmo multipIicador da atividade de pesquisa (figura 5). 
Manifesta-se aqui urn "efeito de massa critica", relacionauo com 
maior atividade de ensino na p6s-gradua~ao. E isto revela que a 
separa~ao vigente em algumas institui~oes entre os professores que 
atuam na gradua~o e os que preferencialmente trabalham na p6s
gradua~ao nao e uma politica favoravel ao desenvolvimento da 
pesquisa. Tudo indica que a polftica segundo a qual os professores 
devem se envolver em maior propor~ao nos dois niveis de ensino 
aumentara de forma extremamente marcante a participa~o destes 
em atividades de pesquisa (USP, UFVi, UnB). Uma analise que 
venha a considerar as diferentes areas de cada institui~ao podera 
observar melhor estes aspectos. 

o s resultados preliminares da pesquisa ate aqui expostos e a 
breve analise esbo~ada nesse artigo permitem ja, a nosso 
ver, repensar determinadas "cren~as" sobre a pnitica aca

demica, aceitas, quase sempre, sem questionamento. Indicam igua.l
mente que a institucionaliza~ao da pesquisa deve ser vista como 
parte do projeto politico da institui~o de educa~ao superior, con
cebida como locus adequado para 0 desenvolvimento da inv stiga
~ao cientifica. Alias, urn estudo realizado para a Unesco eviden
ciou que, comparativamente aos institutos de pesquisa e as empre
sas, e nas universidades que se concentra 0 maior numero de traba
lhos de pesquisa - e os melhores - desenvolvidos no pais. E im
portante ressaltar que a inclusao da pesquisa no projeto politico 
da institui~o de educa~ao superior, alem de exigir a presen~a das 
condi~oes adequadas para 3eu desenvolvimento, deveria significar 
maior vincula~ao da pesquisa com 0 contexto social ecom as neces
sidades dos diferentes segmentos que compoem a sociedade. 

A implementa~ao de uma politica que saiba lidar adequadamen
te com a diferencia~ao existente no sistema das institui~oes de edu
ca~ao superior e tenha como alvos a melhor qualifica~ao dos do
centes, a maior propor~ao de professores em regime de trabalho 
de dedica~ao exclusiva e a maior participa~ao dos mesmos no ensi
no de p6s-gradua~ao, associada a maior f1exibilidade e autonomia 
nas questoes de or~amento e financiamento, tera - se valem essas 
conclusoes pre!iminare~~· efeitos beneficos no sentido de refor~ar 

e consolidar a pesquisa universitaria existente e ampliar 0 universo 
das institui~Oes de educa~ao superior que se dedicam a essa ativida
de. Mais que isso, mostrar-se-a extremamente positiva nao s6 para 
o desenvolvimento da pesquisa em si, mas para a consolida~ao de 
urn ethos institucional voltado para a afirma~ao da importancia 
da institui~ao universitaria em seu carater multifuncionaI. 

Esse carater multifuncional implica que, tanto quanta as demais 
atividades-fins das institui~oes de educa~o superior, a pesquisa 
seja pensada enquanto componente do projeto de institui~ao, ain
da que cada docente em particular nao esteja necessariamente en
volvido com 0 ensino ea pesquisa, eque a convivencia de atividades 
especificas envolva (ou possa envolver) situa~oes de tensao, com
peti~ao e concorrencia, sem que isso acarrete necessariamente a 
inviabilidade dessa convivencia. A concep~ao da institui~ao de edu
ca~ao superior a partir desse modo de entender 0 seu carMer multi
funcional e, na Bossa opiniao, urn caminho possivel para a supera
~ao da dicotomia hoje existente, e ate por vezes legitimada, entre 
institui~Oes produtoras e institui~oes reprodutoras do saber. 
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Fig. S. A existencia de programas de pos-gradua~o no departamento emui
to importante para 0 desenvolvimento de pesquisa (gnifico 12). Ao mesmo 
tempo. a participa~io do professor em atividade de pesquisa depende em 
grande medida da existencia de pOs-gradua~o no departamento em que tra
balha (gnifico 13). e. de forma ainda mais decisi\'a. da sua propria inser~o 

no ensino neste nivel (grafico 14). A participa~io do docente no ensino de 
pos-gradua~io multiplica por dois a at!vidade de pesquisa. Portanto. a exis
tencia de pos-gradua~io nio basta. E necessario que os professores dela 
participem para que se produza 0 efeito de massa critica: 0 dobro da per
centagem de professores atuantes no ensino de pos-~radua~io e~tara en
volvido em atividades de pesquisa. 0 alto valor de R na regressao desses 
dados parece indicar que estamos diante de urn dos fatores mais importan
tes no que diz respeito aparticipa~ao do professor em atividades de pesquisa. 
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PERCENTAGEM DE DEPARTAMENTQS COM PROGRAMAS DE POS,GRADUACAQ 

o presente artigo resulta de urn trabalho de maior abrangencia, a 
cargo do Grupo Gestor da Pesquisa, que coordena e integra os estudos 
e debates realizados no ambito do Programa de Avaliacao da Refor
rna Universit:hia, criado pelo Conselho Federal de Educacao com 0 

apoio da Finep, Capes, SESU e CNPq. Trata-se de urn esforco que tern 
como objetivo chegar a uma profunda avaliacao das condicoes em que 
se realizam as atividades de producao e disseminacao do conhecimen
to nas instituicoes brasileiras de ensino superior, visando a propor ca
minhos alternativos aos ate agora trilhados. 

Na primeira etapa foram executados dois tipos de estudos. 0 pri
meiro, chamado estudo-base, envolveu 32 instituicoes de ensino supe
rior e perrnitiu urn levantarnento das condic6es nas quais se realizarn 
suas atividades. Equipes locais, constituidas nas pr6prias instituicoes, 
entrevistaram dirigentes e aplicararn questioOlirios em 20010 dos pro
fessores (espalhados por todos os departamentos e categorias funcio
nais) e 5010 dos alunos de graduacao (selecionados em todos os cursos). 
Outros dados estatisticos foram colhidos e fez-se uma analise hist6rica 
de cada instituicao. Alem disso, produziram-se 23 estudos especificos 
sobre temas importantes e complementares a essa etapa da pesquisa. 
Os resultados estao sendo apreciados, numa segunda etapa que inclui 
o agrupamento das questoes em temas de maior abrangencia (como 0 

tratado no presente artigo) e a incorporacao de alternativas e sugestoes. 
Os documentos produzidos na atual etapa de trabalho deverao ser 

debatidos em ambito nacional - nas instituicoes de ensino, nas asso
ciacoes e grupos desenvolvidos e na sociedade em geral -. propician
do 0 material necessario ao prosseguimento da amilise. Por fim, 0 Grupo 
Gestor da Pesquisa, assessorado por especialistas, fani a consolidacao 
da analise da Reforma Universitaria e definira propostas que serao en
caminhadas ao Conselho Federal de Educacao. 
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