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A solu�c~ao do problema educacional brasileiro passa, necessariamente, por duas etapas,

que se resumem essencialmente na busca da revaloriza�c~ao do Saber. Independente de qual-

quer pol��tica ministerial, este �e o compromisso maior que deveria brotar espontaneamente

de toda a comunidade acadêmico{cient���ca. As duas etapas a que nos referimos pouco

dependem de verbas e s~ao: a conscientiza�c~ao da responsabilidade e do papel de lideran�ca

que cabe a esta comunidade na busca desta solu�c~ao; a sua capacidade de promover, nas

Universidades, uma ampla e profunda reestrutura�c~ao dos curr��culos de Licenciatura. A

Universidade precisa sair de sua redoma de vidro | sem que isto implique o assisten-

cialismo | e assumir a posi�c~ao de lideran�ca que lhe cabe na busca da solu�c~ao do maior

problema do pa��s: a Educa�c~ao B�asica.

A concretiza�c~ao dessas etapas necessita, por sua vez, crucialmente da autonomia das

Universidades e dos Institutos de Pesquisa. N~ao a autonomia do faz de conta ou a au-

tonomia or�cament�aria, mas a autonomia constru��da em nome da revaloriza�c~ao do Saber,

que, verdadeiramente, assegure e estimule a pr�atica da plena democracia do Saber no

meio acadêmico{cient���co, ou seja: a autonomia que contemple e valorize todas as �areas e

atividades intelectuais, sem qualquer discrimina�c~ao ou objetivo imediatista ditado por in-

teresses corporativos e/ou por pol��ticas governamentais. Se esta for a essência da proposta

de regulamenta�c~ao do artigo 207 da Constitui�c~ao, que consagra o princ��pio da autono-

mia universit�aria | anunciada pelo governo para 1995 [1] | estar�a sendo cumprido, em

nossa opini~ao, um dos mais importantes requisitos no sentido de estimular e viabilizar uma

reformula�c~ao geral de todas as Licenciaturas.

Neste ensaio, vamos nos limitar a discutir porque uma mudan�ca profunda da �loso�a
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dos cursos de Licenciatura deve, neste momento, ser considerada a principal contribui�c~ao

da Universidade �a sociedade brasileira, embora defendamos que o problema educacional

deva ser atacado simultaneamente pelos dois extremos, i.e., Licenciatura e P�os{Gradua�c~ao.

Algumas quest~oes referentes �a P�os{Gradua�c~ao foram discutidas em [2,3].

Em fevereiro deste ano, a na�c~ao foi sacudida com o t~ao esperado lema Acorda Brasil:

Est�a na hora da escola, com o qual o Presidente Fernando Henrique Cardoso lan�cou o

programa nacional para melhoria do ensino b�asico [4]. Em meio �a euforia inicial, com-

preens��vel pela espectativa criada h�a d�ecadas, fala{se, com destaque, em ensino especial

via sat�elite dentro de todas as escolas; ensino por assinatura de TV. E quanto �a forma�c~ao

do professor? Qual o programa de governo para incentivar a reestrutura�c~ao das Licen-

ciaturas e das Escolas Normais, adequando{as a t~ao grande novidade? Numa engrenagem

complexa onde, segundo a ref. [4], O MEC entra com a orienta�c~ao b�asica, o Minist�erio

das Comunica�c~oes com o sat�elite, e a Secretaria de Comunica�c~ao Social sensibiliza a so-

ciedade para equipar as escolas, quem se ocupa em evitar que o professor seja um mero

apresentador de programas de TV, insens��vel �as profundas diferen�cas culturais do pa��s?

Em nossa opini~ao, a Universidade deve assumir esta responsabilidade.

N~ao podemos esquecer que o professor deve estar sempre preocupado com a educa�c~ao

do jovem, lato sensu, ou seja, al�em da forma�c~ao acadêmica, ele deve estar preparado para

preocupar{se com a forma�c~ao cultural, �etica e moral do estudante, al�em de ser capaz de

estimular seu esp��rito cr��tico e capacidade de an�alise.

Nas sociedades ocidentais, o professor prim�ario divide com a fam��lia uma enorme

responsabilidade quanto �a forma�c~ao do car�ater da crian�ca. Entretanto, no Brasil, a fun�c~ao

educacional da Escola �cou relegada a um segundo plano. No interessante artigo \Professor

n~ao �e Parente" [5], menciona{se e analiza{se o fato de que somos o �unico pa��s do mundo em

que as professoras prim�arias s~ao chamadas de tias pelos seus alunos. Ora, a fun�c~ao social da

tia na fam��lia �e geralmente a de paparicar os sobrinhos. �E como se as professoras prim�arias

fossem bab�as de luxo das crian�cas. O impacto e as conseq�uências desta rela�c~ao podem ser

observados na gradua�c~ao e, at�e mesmo, no comportamento de alguns alunos no in��cio da

P�os{Gradua�c~ao. A sociedade deve, portanto, conscientizar{se da importância da Escola |

meio indispens�avel �a cidadania| e, em seguida, preocupar{se com a qualidade da forma�c~ao

pro�ssional do professor. Deve tamb�em exigir um maior controle, por parte do governo, do

exerc��cio do magist�erio. Qualquer pessoa que dê aula nos cursos de Licenciatura sabe que

n~ao �e pequeno o n�umero de alunos que lecionam irregularmente em escolas particulares.
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Num pa��s como o Brasil, onde ainda se discute a democratiza�c~ao do mais poderoso

instrumento de forma�c~ao de opini~ao, que �e a m��dia eletrônica, ensinar �e, sem d�uvida, uma

tarefa muito dif��cil [6]. �A medida que a televis~ao est�a de�nitivamente dentro das casas das

pessoas como a janela da realidade do mundo (o real �e o que passa na telinha) e ela oferece

cada vez mais novelas e �lmes sobre violência aos telespectadores, �e at�e muito prov�avel

que qualquer revolu�c~ao educacional deva ter que passar pela televis~ao na sala de aula,

mas, certamente, isto n~ao poder�a ocorrer, de forma respons�avel, antes da revolu�c~ao das

Licenciaturas. Qualquer tentativa a�codada neste sentido cercear�a a liberdade do professor

em sala de aula.

O modelo que pretendia por o professor em sala de aula com o menor cabedal poss��vel,

representado pela Licenciatura Curta, felizmente foi superado. Entretanto, �e importante

frizar que dele restou o prevalecimento da forma em detrimento do conte�udo. Tomemos,

por exemplo, a Licenciatura em F��sica, com a qual estamos mais familiarizados. De fato,

nos dois �ultimos anos de curso h�a sempre um grande n�umero de cadeiras pedag�ogicas e

�e m��nimo o n�umero de cursos que abordam temas de f��sica moderna. Para que aprender

mecânica lagrangeana, hamiltoniana e mecânica quântica se, no segundo grau o professor

s�o vai ensinar mecânica newtoniana? Ou para que aprender latim se �e uma l��ngua morta?

| perguntaria um licenciando de Letras. Estas s~ao t��picas perguntas de alunos de Li-

cenciatura que, naturalmente, n~ao conseguem enxergar o quanto sua aula de f��sica seria

enriquecida se ele soubesse as limita�c~oes da teoria e do formalismo newtoniano, ou sua

aula de português, mais rica ao conhecer a origem de sua l��ngua materna. A culpa desta

postura, fortemente arraigada nas Universidades, n~ao pode (e n~ao deve) ser imputada ao

aluno. Ela �e um reexo da incapacidade do corpo docente em transmitir aos alunos o que

deles �e esperado ou, quem sabe, da falta de nitidez na de�ni�c~ao do per�l de pro�ssional

que se est�a contribuindo para formar.

H�a, portanto, um desequil��brio evidente entre forma e conte�udo nas Licenciaturas. Por

tr�as deste modus faciendi est�a a pretens~ao de que um bom aluno de quinta s�erie, se lhe for

ensinada a did�atica, pode ensinar os alunos de terceira ou quarta s�erie. Infelizmente, esta

�e | ainda que expressa por uma imagem caricatural | a essência da �loso�a que norteia

nossas Licenciaturas. �E necess�ario que se compreenda e se explique aos alunos de Licen-

ciatura o quanto esse sistema de forma�c~ao de professores est�a a servi�co da desinforma�c~ao,

do consumismo, da aliena�c~ao e da falta de di�alogo entre gera�c~oes resultante da inexistência

de uma bagagem cultural m��nima que sirva de referência. �E um erro hist�orico o pa��s in-
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sistir neste sistema, se ele pretende seguir a tendência mundial. Aqueles que defendem as

id�eias neo{liberais, hoje em dia, que tanto falam na globaliza�c~ao da economia, n~ao podem

ignorar o quanto ela depende da globaliza�c~ao da educa�c~ao. V�arias multinacionais, no ex-

terior, est~ao se preparando para vencer os desa�os do s�eculo XXI investindo na qualidade

da forma�c~ao e da educa�c~ao de seus funcion�arios.

As Universidades precisam agora, sobretudo, inovar, ousar, para tentar realmente re-

solver, com responsabilidade, a quest~ao do ensino prim�ario e secund�ario, apostando na

qualidade pro�ssional de um novo professor formado, a partir de agora, dentro de um

curr��culo de Licenciatura que valorize muito mais o seu conte�udo, e menos a forma. Esta

�e, sem d�uvida, uma contribui�c~ao das mais importantes que o meio acadêmico pode dar hoje

�a sociedade. Uma atitude pioneira fundamental para resgatar uma das responsabilidades

maiores da Universidade: romper com um ciclo educacional extremamente pernicioso, que,

inexor�avel e cumulativamente, vem contribuindo, nas �ultimas d�ecadas, para o prevaleci-

mento do ocultismo intelectual em nosso pa��s. E qual �e este ciclo?

O aluno que ingressa na Universidade mal preparado, ao deparar{se, ao �nal dos dois

primeiros anos de curso, com a escolha entre Bacharelado e Licenciatura, escolhe esta

�ultima, pela constata�c~ao evidente de um curr��culo muito mais f�acil de ser cumprido do que

o do Bacharelado. Mais f�acil, n~ao somente pelo reduzido n�umero de disciplinas da �area

do curso, mas tamb�em, pelo fato de que as poucas disciplinas de �area, que deveriam ser

comuns ao Bacharelado, possuirem, frequentemente, ementas simpli�cadas. Este aluno,

por sua vez, (supostamente) sabendo a did�atica mas n~ao o que ensinar, vai ser professor

de outros alunos que ser~ao for�cosamente ainda mais mal formados do que ele foi e, assim,

sucessivamente, como num rea�c~ao em cadeia.

�E, portanto, imprescind��vel que se inicie j�a um movimento em defesa da Licenciatura,

centrado na capacita�c~ao do professor. Na Educa�c~ao, mais do que em qualquer outra

atividade humana, o tempo �e uma medida implac�avel daquilo que n~ao foi feito, e o Brasil

j�a esperou muito ...

Apesar do quadro atual do ensino b�asico no Brasil, temos a esperan�ca de que, se

a quest~ao do ensino b�asico come�car a ser discutida, com a participa�c~ao de professores e

pesquisadores de todo o pa��s, possamos encontrar uma solu�c~ao a m�edio prazo. No Rio

de Janeiro, por exemplo, podemos citar algumas iniciativas nesta dire�c~ao que conhece-

mos de perto. O LAFEX (Laborat�orio de F��sica de Altas Energias) do CBPF (Centro

Brasileiro de Pesquisas F��sicas) organiza uma escola bienal dedicada: a professores de
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ciências e de f��sica do primeiro e do segundo grau, a alunos de Licenciatura e a jornalistas

cient���cos, propiciando um canal de aproxima�c~ao entre pesquisadores e professores [7]. A

UFF (Universidade Federal Fluminense) tem organizado tamb�em, uma Escola objetivando

o aperfei�coamento de professores. A Regional Rio da SBPC (Sociedade Brasileira para o

Progresso da Ciência) est�a tentando criar meios para dar vida �a id�eia do Prof. Jos�e Leite

Lopes de levar pesquisadores �as escolas do ensino b�asico, para que nelas fa�cam palestras

periodicamente sobre assuntos cient���cos [8]. Desta id�eia j�a foi informado o atual Ministro

da Educa�c~ao. Todas estas formas de contribui�c~ao s~ao, inegavelmente, muito importantes e

as pessoas ligadas �a �area de ensino b�asico devem encar�a{las como uma motiva�c~ao externa

para que se promova uma ampla reformula�c~ao dos curr��culos de Licenciatura. Difundir a

consciência de que a e�c�acia dessas iniciativas seria muito melhor se acompanhadas desta

reformula�c~ao curricular �e uma tarefa que pesquisadores, professores, sociedades cient���cas

e sindicatos de professores devem assumir.

Sobre este ponto, A UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) vem pro-

movendo a reestrutura�c~ao dos curr��culos de v�arios cursos. O seu Instituto de F��sica, em

particular, implantou, h�a cerca de quatro anos, um curr��culo de Licenciatura plena em

f��sica, voltado para solucionar os problemas acima mencionados [9]. Em particular, este

curr��culo oferece ao aluno, nos dois �ultimos anos de curso, um conte�udo de f��sica, quan-

titativa e qualitativamente, melhor do que o anterior, al�em de abrir novas perspectivas

para o rec�em{formado. Ele pode completar seu Bacharelado em um ano, cursando ape-

nas mais seis disciplinas | enquanto pelo antigo curr��culo seriam necess�arios pelo menos

dois anos |, ou pode se candidatar a uma bolsa de mestrado em Ensino de F��sica ou

mesmo em F��sica. Claro que o novo curr��culo deve ainda ser avaliado, e provavelmente

revisto, ap�os a forma�c~ao de algumas turmas de Licenciatura, principalmente no que tange

�as disciplinas oferecidas pela Faculdade de Educa�c~ao. O n�umero dessas disciplinas deve

ser muito diminu��do e as restantes devem ter novos conte�udos program�aticos, que abordem

n~ao somente os temas essenciais da Educa�c~ao, de forma mais aprofundada, como tamb�em

analizem, de forma cr��tica, a realidade das escolas b�asicas e das escolas normais de hoje.

Como relator desta revis~ao curricular, lembro{me da enorme resistência que encon-

tramos, no in��cio de nossa proposta, entre alunos e parte dos nossos colegas. Superada

esta fase, foi com grande satisfa�c~ao que vimos v�arios alunos de Licenciatura, regidos pelo

curr��culo antigo, solicitarem transferência para o curr��culo novo, por ocasi~ao de sua im-

planta�c~ao, mesmo que isto representasse ter que enfrentar um curr��culo bem mais complexo
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e at�e mesmo refazer certos cursos j�a feitos. Este fato em si j�a �e um bom ind��cio de que

estes futuros professores dever~ao ter uma atitude diferente com rela�c~ao ao magist�erio.

Agora temos a certeza de que a escolha da Licenciatura �e, pelo menos no Instituto

de F��sica da UERJ, uma escolha por voca�c~ao, por amor ao ensino e, por que n~ao dizer,

por sacerd�ocio. S�o o tempo poder�a testemunhar sobre o impacto desta nova proposta.

Agrada{nos pensar, enquanto isto, que outras Universidades poder~ao rever, em breve, seus

cursos de Licenciatura, norteadas pelo desejo de formar professores conscientes de que \A

paix~ao j�a n~ao �e um obst�aculo ao conhecimento. �E o caminho para ele." [10]. Como disse

Bertrand Russell uma vez: \O conhecimento existe; mas a falta de amor n~ao permite que

seja aplicado. �As vezes a falta de amor para com as crian�cas quase me leva ao desespero

..." [11].
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