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A Hist�oria nos mostra que as Institui�c~oes de Ensino e Pesquisa s~ao, tradicionalmente,

aquelas que mais sofrem nos per��odos de crise econômica. Nos pa��ses em desenvolvimento

isto �e ainda mais evidente, e suas conseq�uências mais desastrosas. Na Am�erica Latina, em

particular, \o sistema cient���co e tecnol�ogico est�a sendo considerado apenas como um setor

a mais do aparelho burocr�atico do Estado, a ser reduzido com vistas ao equil��brio �scal ..."

(ACADEMIA DE CIÊNCIAS DA AM�ERICA LATINA, 1990). Infelizmente, a realidade

deste parecer | emitido, em 1990, pela ACAL | vem sobrevivendo a v�arios governos e,

ainda hoje, veri�ca{se sua veracidade em toda a Am�erica do Sul. O tratamento dispensado

pelas autoridades ao sistema educacional �e essencialmente o mesmo; com o agravante de

que as verbas para a Educa�c~ao B�asica s~ao, freq�uentemente, muito inferiores �as destinadas

ao Ensino Superior, como ocorre, por exemplo, no Brasil.

O passo seguinte deste projeto | que t~ao cinicamente nega a importância do Saber

para o bem estar social e desenvolvimento de uma Na�c~ao | �e a tendência de substituir

o Estado como principal �nanciador da Educa�c~ao e da Ciência (CARUSO, 1990). Passa{

se, ent~ao, a difundir a id�eia de que o desenvolvimento de um pa��s pode ser alcan�cado

negligenciando{se a Educa�c~ao e a Ciência B�asica, em prol do analfabetismo e da chamada

Ciência Aplicada, que, via de regra, signi�ca apenas a importa�c~ao de know how e de

produtos industrializados (CARUSO, 1991).

N~ao podemos, obviamente, aceitar que o Ensino, as Ciências B�asicas e a Tecnologia

sejam tratados como atividades que possam ser postergadas, at�e que sobrevenham tempos

melhores. Acontece que n~ao basta a comunidade acadêmica ter esta consciência; �e preciso

que esta consciência ultrapasse os limites da Universidade e se difunda amplamente na

sociedade. Mas como?
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Em primeiro lugar, �e preciso que a pr�opria Universidade se dê conta de que o que pode

um dia ter sido uma mera divis~ao administrativa entre atividades de Ensino, Pesquisa e

Extens~ao h�a muito transformou{se em uma grave cis~ao interna, cujo impacto sobre a

forma�c~ao dos alunos �e enorme. Por exemplo, na maioria das Universidades onde h�a P�os{

Gradua�c~ao, �e bastante freq�uente a cria�c~ao de colegiados de docentes/pesquisadores que,

muitas vezes, tendem a dedicar{se apenas �a pesquisa e �as atividades de p�os{gradua�c~ao. O

afastamento destes professores dos cursos b�asicos e, principalmente, da Licenciatura priva

os alunos e futuros professores de um importante contacto, desde os primeiros anos do

curso, com a pesquisa.

Em segundo lugar, a crise no ensino b�asico n~ao se limita �a falta de verbas e aos

baixos sal�arios dos professores. Uma parcela expressiva desta crise adv�em da vertiginosa

queda do n��vel da forma�c~ao dos professores nas �ultimas d�ecadas e do descaso frente a esta

constata�c~ao (CARUSO, 1995a). A Universidade n~ao pode continuar alheia a este fato.

Estamos convencidos de que o limiar do s�ec. XXI | o s�eculo da globaliza�c~ao do planeta

| �e o momento dela resgatar seu compromisso maior com a Educa�c~ao B�asica. Para isto �e

imprescind��vel: (i) reestabelecer a participa�c~ao dos professores/pesquisadores em todas as

atividades de magist�erio a n��vel dos cursos b�asicos e de orienta�c~ao acadêmica dos alunos;

(ii) reavaliar e reestruturar todos os cursos de Licenciatura, atualizando seus conte�udos

program�aticos espec���cos e libertando{os, �nalmente, de todas as distor�c~oes, v��cios e danos

trazidos e cultivados pela onda de desvaloriza�c~ao da Cultura e do Saber(1) (CARUSO,

1995b). Os curr��culos atuais ainda est~ao fortemente impregnados da id�eia equivocada de

que o fundamental �e ensinar a did�atica ao professor, em detrimento do conte�udo espec���co

de cada �area. Na verdade, para que o professor de primeiro e segundo graus possa exercer

sua verdadeira voca�c~ao de Educador, as Escolas Normais e as Universidades devem oferecer

a ele muito mais do que uma especializa�c~ao did�atica. Parafraseando EINSTEIN (1953), \ �e

preciso, en�m, tendo em vista a realiza�c~ao de uma educa�c~ao perfeita, desenvolver o esp��rito

cr��tico na inteligência do jovem", e uma condi�c~ao sine qua non para que isto ocorra �e o

simultâneo reestabelecimento do contacto entre jovens e pesquisadores, desde o primeiro

ano da gradua�c~ao, e do bom n��vel de forma�c~ao do professor.

Vemos, em algumas universidades brasileiras, uma manifesta�c~ao espontânea, muito

(1) No Brasil, este ideal foi sintetizado na chamada Licenciatura Curta; desastrosa tenta-

tiva brasileira de formar professores nas universidades com um curso de apenas dois anos

de dura�c~ao e com curr��culos descabidos.
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positiva, de pesquisadores e professores do terceiro grau, no sentido de efetivamente con-

tribuirem na busca de solu�c~oes para a melhoria da qualidade do ensino b�asico no pa��s,

e sonhamos com a dissemina�c~ao desta vontade em toda a Am�erica do Sul. Organiza�c~ao

de cursos de reciclagem de professores, visitas de professores e alunos de Segundo Grau

aos laborat�orios das Universidades, ida de pesquisadores �as escolas de ensino b�asico para

proferirem palestras de divulga�c~ao cient���ca (LEITE LOPES, 1995), publica�c~ao de revistas

de divulga�c~ao cient���ca de bom n��vel | como a Ciência Hoje no Brasil e na Argentina |

e publica�c~oes de livros para{did�aticos s~ao alguns exemplos de iniciativas que devem partir

das Universidades. Esperamos, agora, que os pro�ssionais ligados �a �area de ensino b�asico

encarem{nas como uma motiva�c~ao externa para que se promova uma ampla reformula�c~ao

dos curr��culos de Licenciatura e da �loso�a de ensino b�asico. Difundir a consciência de

que a e�c�acia dessas iniciativas seria muito maior se acompanhadas da busca de uma pro-

funda reintegra�c~ao das atividades de ensino, pesquisa e extens~ao nas Universidades e da

reformula�c~ao dos curr��culos de Licenciatura �e uma tarefa que pesquisadores, professores,

sociedades cient���cas, secretarias de educa�c~ao, sindicatos de professores | e a pr�opria

m��dia | devem assumir.
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