
{tecadas. pelo menos nas economias
centra is. uma econolllia com uma
logica de jill1cionamento totalmell-
te renovada. constituindo-se. por-
tanto. mona verdadeira revollll;iio.

Mudanr,:as tiio radicais lIa logi-
ca do jill1cionamento da economia
trazem repercussoes projill1das nas
estra{(}gias empresariais. pois os fa-
tares criticos de sucesso na compe-
tir,:iio mudam inte;l.wlllente. exigin-
do das empresas grandes esforr,:os
de mudanr,:as e de criatividade. sem
falar na necessaria Ofimizar,:iio de
sua ejiciencia operacional. pensa-
da em term os dinomicos. pais .as
tecnologias de processos mudam
com grande velocidade.

Outra questiio crucial e 0 fato
de que a competir,:iio em term os
globais sera intensijicada. 0 que
significa uma convergencia na ba-
se tecnologica dos paises parrici-
pantes do jogo. Com isso. para os'
paises que nao possuem infra-es-
trutura tecnologica e de poder de
erial' inovar,:oes tecnologicas de for-
ma autonoma. a llnica chance e 0
concurso de investimenfOs estran-
geiros dou associar,:oes estrategi-
cas com el11presas detentoras de
tecnologias apropriadas. Esses pai-
.1'1'.1' se tamariio simples receptores
de investimentos estrangeiros em
setores chaves da economia e
fornecedores secundarios de per,:as
e componentes. dentro da cadeia
produtiva internacional. alem de
fornecedores de servir,:os de se-
gunda c/asse. Gesta-se, portal/to. uma
nova divisao de trabalho inter-
nacional entre aqueles que detem
as novas tecnologias e os simples
receptores das mesmas. alem dos
paises exc/uidos do processo.

Com 0 predominio do capital
intelectual (intangiveis) no pa-
trimonio das empresas. em que a
tecnologia da informar,:iio ganha
cada vez mais espar,:o nos proces-
.1'0.1' produtivos e como componen-
tes importantes incorporados ao
valor dos produtos, 0 capital em-
presarial muda de conjigurar,:iio e
passa a determinar de modo di(e-
rente 0 proprio cic/o dos negocios
(0 chamado cicio economico).

No universo do capital fisico
(bens tangiveis) 0 cicio dos negoci-
os e injluenciado, em sua conjigu-
rar,:iio e durar,:iio (tempo), pela vida
uti! dos equipamentos elou veloci-
dade de depreciar,:iio imprimida
pelas empresas aos mesmos, alern
do tamanho dos estoques acumula-
dos. No universo dos intangiveis a
renovar,:iio e muito mais veloz I' os
estoques tendem a zero. As no vida-
des tecnologicas renoval11-se rap i-

damente e dijicilmente assumem
configura~'oes estaticas. Organiza-
r,:oes \'irtllais aparecem e desa-
parecem como l1l/m passe de ma-
gica, ao sabol' de novas ilteias e
novos eqllipamentos processado-
res de in{ormar,:oes. Assim. as no-
vas ideias e a velocidade das in-

form{u;iies. delerminam (de modo
inexuravel), nessa nova ecollumia.
a cOllfigllrar,:iio do cic/o dos ne-
gocios.

"Gesta-se, portanto, uma
nova divisao de traba/ho in-

ternaciona/ entre aque/es que
detem as novas

tecn%gias ... "

Os gastos em P&D. lanr,:amen-
tos de novos prodlltos, propagan-
da e marketing, logistica, treina-
mentos e equipamelltos de in{orma-
r,:oes ganham importollcia nota vel,
comandalldo e dinamizando a de-
manda agregada. Como esses gas-
tos tem alto grau de· incertezas I'

siio de ropida renovar,:ao. as cic/os
dos negocios passam a apreselllar
maior jlllidez de vida a maior ve-
locidade na circular,:iio das in-
formar,:oes a nivel global. e tem-
po de durar,:iio determinado. em
grande parte, pela variar,:iio da ri-
queza nas aplicar,:oes fil/anceiras.

Com isso, os mercados jinan-
ceiros ganham dimensiio extraor-
dinaria na determinar,:ao do cic/o
dos negocios. Os governos gasta-
rao grande parte de seu tempo e
recursos na manutenr,:iio elou recu-
perar,:iio da credibi/idade. a que
signijica a implementar,:iio de poli-
ticas micro I' macro-economicas
que garantam indicadores eco-
nomicos dentro de parametros in-
temacionais de co/!fiabilidade. A
rapida circular,:iio de in[orma-
r,:oes jinanceiras aumenta a inten-
sidade de integrar,:ao dos merca-
dos e a movimentQl;ao da rique-
za em forma jinanceira. inlll/ell-
ciando decisivamente niio so a
ap/icar,:iio de recursos em papels ji-
nanceiros. mas tambem, pelo efeito
riql/eza e pela jormar,:iio de ex-
pectativas. as ap/icar,:oes produti-
vas e os gastos em consumo.

Neste contexto. a cicIo dos nego-
cios se potencializa em termos de
instabi/idade. sobretudo para os
paises ji-agilizados pOI' problemas
de balanr,:o de pagamentos I' com
fortes dividas publicas, colocan-
do-se de forma mais intensa as
discussoes em torno de controles
globais do sistemajinanceiro e dos
novos formatos das politicas pa-
ra 0 desenvolvimento economico I'

de combate a pobreza .•

PINOCHET

Em 16 de outubro de 1998, 0 ex-
presidente do Chile, general Augusto
Pinoehet Urgate, foi preso no Reino
Unido, quando eonvaleseia de eirur-
gia a que havia sido submetido na
eoluna, por solieitac;;ao da justic;;a da
Espanha, atravcs do juiz Baltazar
Garzon, para responder por crimes
contra a humanidade e crimes de
genocidio, supostamente cometidos
no periodo em que governou este
pais latino-americano, de 1973 a 1990.

o Gal. Pinochet comandou em
II de novembro de 1973, um levante
militar contra 0 Govemo Constitu-
cional do socialista Salvador
Allende, que culminou com a morte
do mesmo, no Palacio La Moneda,
e na implantac;;ao do Estado de
Excec;;aoe Estado de Sitio, bem como
a suspensao das garantias eonsti-
tueionais e 0 fechamento dos pode-
res Legislativo e Judiciario.

Durante 17 anos 0 Gal. Pinochet
governou 0 Chile como Chefe de
uma Junta Militar liderada pelo
Exereito, tendo como integrantes a
Aeronautiea, Marinha e Carabinei-
ros(Polieia Militar).

A justificativa para a subleva-
c;;aoarmada foi a eleic;;ao, em 1970,
do socialista Salvador Allende, pre-
sidente da republica, derrotando os
candidatos tradicionais da demo-
cracia-crista, e a politica implantada,
a partir de entao, de aproximac;;ao com
o Bloco Socialista, liderado pela
entao Uniao das Republicas Socia-
listas Sovieticas, bem como, a pos-
sibi Iidade de transformac;;ao do
Chile, em uma ac;;ao Socialista, com
mudanc;;a de alian<;:a.

Dentro da estrutura de poder
vigente nas relac;;6es intemacionais
apos a Segunda GuelTa Mundial,
em 1945, a America Latina foi
transformada em zona exclusiva de
seguranc;;a da Alianc;;a Ocidental,
capitalista, e o· Leste da Europa, em
zona exclusiva de seguranc;;a, da
Alian<;:aOriental, socialista.

Em lOde janeiro de 1959, com
a ascensao de Fidel Castro ao po-
der, na Ilha de Cuba, houve a vio-
lac;;ao do conceito de zona de exclu-
sividade de influencia ou seguran-
<;:a,das superpotencias com ameac;;a
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constante de retaliac;;ao, dos Esta-
dos Unidos da America. POl' conse-
guinte, de acordo com 0 pensamen-
to vigente nas relac;;6es interna-
cionais, na epoca da suhlevac;;ao
militar no Chile, nao seria aceitavel
uma nova modificac;;ao no cenario
internacional, decorrente da im-
plantac;;ao de mais um Governo
Socialista, na America Latina.

Assim, a den'ocaC:a do Govemo
de Salvador Allende estava inse-
rido na complexidade da bipo-
laridade de podcr, surgida em 1945,
com 0 aparccimcnto dc superpo-
tencias. e da divisao ideologica da
Comunidade de Nac;;6es, entre Ca-
pitalislas e Socialistas.

a Gal. Augusto Pinochet, que
era Comandante do Exercito do
Chile, escolhido pelo proprio presi-
dente Salvador Allende, contou com
apoio interno. da Democracia - Cris-
ta, c apoio intemacional dos Estados
Unidos da America, e demais paises
da America Latina, com excec;;ao de
Cuba, para derrubar 0 Presidente
Allende e restaurar 0 man do da
Alianc;;a acidental, no pais.

a Gal. Pinochet, portanto, esta
ha 13 meses detido no Reino Unido
e envolvido no contraditorio jurf-
dico do Direito Intemacional, que
considera os Crimes de Genocidio e
Contra a Humanidade, com vigencia
permanente, nao caducos, e supra-
nacionais.

Com 0 ter'mino da Segunda
Guerra Mundial em 1945 e em de-
correncia dos crimes de genocfdio
e contra a humanidade cometidos
pela Alemanha Nazista, durante os
seis anos de durac;;ao deste conflito
intemacional, 0 Tribunal Intemaci-
onal de uremberg, que julgou e
sentenciou os govemantes da Ale-
manha e Italia, presos apos a guer-
ra, inseriu no Direito Intemacional,
nao haver prescric;;ao desses tipos
de crimes, podendo a qualquer mo-
mento. 0 acusado, ser preso e julga-
do, pOl' atos cometidos no passado.

Pautado neste principio do Direi-
to Internacional, varios dirigentes
nazistas foram presos nos ultimos
54 anos e levados a julgamento, pOI'
crimes cometidos no periodo entre

setemhro de 1939 e maio de 1945.
Recentemente, urn dirigente croata
do Governo aliado da Alemanha
Nazista, foi preso na Argentina,
deportado para a Croacia, a pedido
deste, julgado e condenado, apesar
da idade avanc;;ada. Tambem, recen-
temente, 0 frances Maurice Papon,
integrante do Governo de Vichy,
que ocupou diversos cargos impor-
tantes nos ultimos 30 anos, na Fran-
c;;a, foi condenado a J0 anos de
prisao, pelas ac;;6escometidas duran-
te a Segunda Guerra Mundial,
apesar da idade avanc;;ada, 8 Janos.

Estes fatos demonstram que os
Crimes de Genocidio e Contra a
Humanidade, nao prescrevem. a juiz
Balthazar Garzon, da Espanha, ten-
ta conveneer a mais alta Corte
de Justic;;a do Reino Unido, que 0
Gal. Augusto Pinochet cometeu
estes crimes ao longo dos 17 anos
de poder no Chile. as Desapare-
cidos, ou seja, pessoas que foram
presas com a derruhada de Salvador
Allende, pelas forc;;as de seguranc;;a
do Estado e nao mais localiza-
das, sao aproximadamente 3.500,
das mais diversas nacionalidades,
incl usive espanhOis.

a Pacto Politico elaborado pOl'
Pinochet a partir de 1988, quando
decidiu devolver 0 Poder Politico
aos civis em razao da iminencia
do termino da Bipolaridade de Po-
der, estabeleceu a prescric;;ao de to-
dos os crimes politico-militar, come-
tidos nos 17 anos de Estado de
Excec;;ao. Em outras palavras, a Jus-
tic;;a do Chile nao poderia julgar
os militares chilenos pelas ac;;6es
desenvolvidas. De acordo com a Lei
Magna do Pais, a questao dos De-
saparecidos estava encerrada.

Com 0 consentimento dos Poli-
ticos do Chile, 0 Pacto foi assinado
e a democracia restaurada. Pinochet
entregou 0 cargo de Chefe de Es-
tado ao democrata-cristao, Patricio
Alwayn, em J990, e permaneceu co-
mo Comandante do Exercito ate 1997,
quando, em consonancia com a Carta
Magna, deixou 0 comando e as-
sumiu a vaga de Senador Vitalicio,
porter sido ex-Presidente.

E foi nesta condic;;ao de Senador
da Republica, no exercicio, que via-
jou ao Reino Unido, em visita pri-
vada, para ser submetido a cirurgia
na coluna.

,
A

Perante 0 Direito do Chile e di-
versas convenc;;6es internacio-
nais assinadas e ratificadas pelos
paises integrantes da Comunidade
de Nac;6es, 0 Gal. Augusto Pinochet
tern imunidade diplomatica, sendo
ilegal a sua prisao e possivel ex-
tradic;;ao para a Espanha. A viola-
c;;ao da imunidade diplomiltica gera
intranquilidade nos paises e
governantes, temerosos de terem
seus atos intemos, questionados e
julgados a luz do Direito Intema-
cional, em transformac;;ao.

a Direito lntemacional tern pas-
sado pOI' constantes mudanc;;as
apos a Segunda Guerra Mundial,
notadamente nesta ultima decada
do Seculo XX, acompanhando as
transformac;6es de natureza pol i-
tica ocorrida na Comunidade de

ac;;aes, em razao do fortalecimento
da Democracia, e declfnio dos
Govemos ou Regimes Totalitarios
e Autoritarios.

A corrente c1assica de pens a-
mento do Direito Internacional, com
destaque para 0 jurista Hildebrando
Accioly, argumenta ser este essen-
cialmente Recomendatorio. Em ou-
tras palavras, as decisaes adotadas
com hase no Direito Intemacional,
notadamente tratados e acordos
assinados, somente passam a ter
validade intema, nos paises, de-
pois de aprovados pel os Congres-
sos Nacionais e ratificados· pel os
Chefes de Govemos ( Pari amenta-
rismo) e Chefes de Estado (Presi-
dencialismo ). a principio da Sobe-
rania Nacional continu.a Una e
Indivisivel. Neste caso,.Q Direito
Intemacional nao podera se sobre-
pOI' ao Direito Nacional. As deci-
saes internas sac coercitivas. As
decis6es intemacionais, recomen-
datorias. ao existe poder politico e
juridico internacional capazes de
impor uma decisao intemacional,
sem que os paises, com base no
Direito Nacional, delibere pelo aca-
tamento ou nao. Ha menos de urn
mes, 0 Congresso Americano (EUA),
impos expressiva derrota politica
ao Presidcnte Bill Clinton, ao nao
aprovar 0 Tratado de Nao Prolifera-
c;;aode Armas Nucleares (TNP), as-



sinado por ele, e defendido na Co-
munidade de Nac;:oes. 0 Presidente
Clinton e 0 principal defensor do
TN P, nas relac;:oes intemacionais.
Mas Washington, apesar de ter
assinado 0 Tratado, nao podenl
Ratifica-Io, nem Reconhece-Io, pois
o Congresso Nacional. desautori-
zou, mediante v9tac;:ao, a assinatura
presidencial.

Uma nova corrente de pensa-
mento do Direito Intemacional tenta
ganhar espac;:o nos derradeiros anos
do seculo xx. Juristas brasilei-
ros como Jose Francisco Rezek,
Juiz da Corte Intemacional de Jus-
tic;:a,com sede em Haia, Holanda e,
Antonio Augusto Canc;:ado Trin-
dade, Juiz e Presidente da Corte
Interamericana de Justic;:a, com sede
em Sao Jose, na Costa Rica,
defendem que 0 Direito Interna-
cional, em casos explfcitos de Crimes
de Genocidio e Crimes Contra a
Humanidade, possam ser coerciti-
vos, independente da aceitac;:ao ou
nao pelo pais interpel ado.

A constituic;:ao do Tribunal Pe-
nal Intemacional, com sede em Haia,
Holanda, para julgar crimes de
genocidio e crimes de guerra,
cometidos em Ruanda e Burundi,
na Africa Negra, e em Kosovo,
na Federac;:ao Jugoslavia, e urn exem-
plo claro da transformac;:ao do Di-
eito Intemacional, e da forc;:a coer-
citiva que esta a conquistar nas
relac;:oes intemacionais.

Dirigentes de Ruanda e Burundi,
bem como das Guerras ocorri-
das na Croacia, Bosnia-Herzegovina
e Kosovo, estao sendo cac;:ados,
presos e submetidos a julgamentos,
pelo Tribunal Penal Internacional,
pelas acusac;:oes de Crimes de
Genocidio e Crimes Contra a Huma-
nidade. Contra 0 Presidente da lu-
goslavia, Slobodan Milosevic, exis-
te urn mandato intemacional de
captura, expedido pelo citado Tri-
bunal, em razao da polftica de ge-
nocidio desencadeada contra a
populac;:ao albano-kosovar, da Pro-
vincia de Kosovo. Milosevic, nao
pode deixar 0 territorio da lugos-
lavia, nem visitar Kosovo, que
continua como parte integrante da
Federac;:ao.

A situac;:ao juridica do Gal.
Augusto Pinochet flutua entre es-
tas duas correntes de pensamento.
o Reino Unido reconhece 0 crime
de genocidio, como crime contra a
humanidade. Reconhece que para
crime de genocidio nao existe imu-
nidade diplomatica. Reconhece que
fatos graves de desrespeito aos
direitos humanos foram cometidos
no Chile nos 17 anos de Poder do

general-Presidente. Reconhece, as-
sim,o direito da Justic;:a da Espanha
em requerer extradic;:ao do General.
Aguarda do Juiz Balthazar Garzon,
as provas materiais do genocf-
dio ocorridos no Chile, para poder
deliberar.

A defesa do General argumenta
que somente a Justic;a chilena po-
de julgar os possiveis crimes co-
metidos pelo General. Que os Atos
em questao foram cometidos no
ten-itorio do Chile. Que 0 General e
Senador Yitalicio, com direito a imu-
nidade diplomatica, nao podendo
ser presQ e julgado por terceiros
paises. sob pen a da revisao dos
tratados internacionais que tratam
do assunto. Que 0 General tern mais
de 80 anos de idade e saude fragi!,
com dependencia, inclusive de 10-
comoc;:ao. Por conseguinte, a sua
libertac;:ao e retorno ao Chile, e ar-
gumentada, em razao da natureza
humanitaria, do Direiio. Que existe,
outrossim. a disposic;:ao do Gal.
Pinochet, ao retomar ao Chile, de
se afastar total mente da vida po-
Iftica do pais. Renunciaria a vaga
de Senador Yitalfcio e acalmaria as
Forc;:as Armadas que acompanham
com intranquilidade, a reclusao do
seu ex -Comandante-em-Chefe, no
Reino Unido.

[ "0JUiz Balthazar Garzon,
da £spanha, poderia Iniciar

o julgamento de
responsaveis por Crimes

de Genocfdio e Contra
a Humanidade,

pelo
proprio pais ".

Do ponto de vista polftico, a pri-
sao do General causa instabilida-
de na fragil democracia do Chile.

o Juiz Balthazar Garzon, da
Espanha, poderia iniciar 0 julga-
mento de responsaveis por Crimes
de Genocidio e Contra a Humani-
dade, pelo proprio pais. Durante 40
anos a Espanha foi governada
pelo Generalfssimo Francisco Fran-
co, aliado da Alemanha Nazista e
da Italia Fascista, na Segunda Guer-
ra Mundial. Durante a longa dita-
dura, cometeu genocidios e crimes
contra a humanidade. Bombar-
deou Guernica, com apoio da
Lutwaffe Alema. Milhares de espa-
nhois indefesos morreram em vir-
tude dos canhoes de Franco e dos
avioes de Hitler.

Toda forma de reslstencia republi-
cana foi massacrada impie-
dosamente, assim como os bascos
e cataloes. Implantou urn Govemo
Militar impiedoso com os adver-
sari os, que eram tratados como ini-
migos do Estado. Ao falecer de
morte natural em 1975, Franco havia
trac;:ado a continuidade do franquis-
mo com 0 coroamento do seu per-
ceptor, Juan Carlos I, como Rei.
Criado, desde crianc;:a, pelo ditador,
foi preparado, como sucessor, e
continuador do regime implantado
em 1936.

Juan Carlos foi transformado em
Rei, Chefe de Estado, 0 Parla-
mentarismo restaurado, na plenitude,
e urn Pacto Polftico assinado em
1976, objetivando conceder estabi-
lidade a Espanha, pos-franquista.
o Pacto de Moncloa foi assinado
por todos os partidos politicos,
inclusive 0 Comunista e Socialista,
possibilitando 0 esquecimento dos
crimes de genocidio c polfticos,
e concedendo aos militarcs e civis,
imunidadc e impunidadc pelas ac;:oes
praticadas.

o Pacto de Moncloa perdoou
os crimes do franquismo, sem con-
sulta a populac;:ao. Foi uma decisao
de Gabinete, objetivando manter
a Espanha un ida, coesa, capaz de
se integrar a Europa Ocidental
e buscar adentrar a Comunidade
Economica Europeia, como de fato
ocorreu.

A demagogia da polftica e da
ac;;ao do Juiz Garzon reside nao
no fa to de pretender desvendar cri-
mes de genocidio e contra a hu-
manidade, na Comunidade de Na-
c;;oes, e sim em esquecer propo-
sitadamente dos crimes da Era do
Generalissimo Francisco Franco,
e do questionavel, do ponto-de-vis-
ta do Direito, 0 Pacto de Moncloa.
Por que, como espanhol, nao des-
venda primeiro os crimes de
genocidio ocorridos no proprio pais?
Por que nao julga os responsaveis
pelo Massacre de Guernica? Por
que nao coloca no banco dos reus
o Rei Juan Carlos - filho adotivo
do Generalissimo e seu sucessor -
que nada fez durante a ditadura
para aplacar a repressao aos
opositores e '\0 nacionalismo.

Que responsabilidades politicas
tiveram os senhores Adolfo Suarez
e Manuel Fraga Iribame no Regime
Franquista ? Estao vivos. Exerce-
ram os mais destacados cargos
politicos na Espanha do Rei Juan
Carlos I e continuam ocupando
posic;:ao de relevancia no cenario na-
cional, tendo sido agraciados com
titulos de nobreza.



Diante destes fatos historicos
e indefensaveis fica insustentavel a
posiyao politica do jurista Balthazar
Garzon, que pretende julgar 0 Gal.
Augusto Pinochet, do Chile, na
Espanha, e nem sequer questiona
a validade juridica do malfadado
Pacto de Moncloa, 0 primeiro entre
os paises de origem latina, a prcs-
crever os Crimes de Genocidio e
Contra a Humanidade.

Diante deste argum'ento, outros-
sim, 0 Juiz Garzon perde confiabili-
dade e credibilidade. Na verdade, 0
que ele busca e notoriedade inter-
nacional, quiya, para ocupar, no
futuro, uma cadeira de Juiz, de uma
Corte Intemacional de Justiya. Caso
contrario, comeyaria a apurar crimes
de genocidio e contrJ a humanidade,
no proprio pais, e nao em terceiros.

Nao sou defensor da impunidade,
de ditadores e de arbitraricdades.
Mas, nao concordo com a demago-
gia polftica, com 0 exibicionismo
individual, com a fraqueza de alguns
que utilizam argumentos nobres e
serios pertinentes a humanidade,
para 0 atingimento de interesscs pri-
vados.

o Gal. Augusto Pinochet deve
acima de tudo, ser julgado, pelos
seus atos, mas pelo povo chlileno,
e nao pela Comunidade de ayoes,
que continua fomecendo guarida a
ditadores truculentos como Fidel
Castro, de Cuba, c Jian Zemig, da
Republica Popular dll China. Assim
pensamos •

* FR.I.I'(.'f.\·(.vHu.,.IJR.LI·:iof).IRoOI,1 epro-
fessor de Economia do DECON/UFPI,
Doutorando em Integra<;ao Economica.
Mestre em Rela<;6es Intemacionais e Es-
pecialista em Politicas e Estrategias. E Es-
critor e Jomalista Colaborador.

ERRATA
ASPECTOS RELEV ANTES DA
GUERRA DE KOSOVO

Os Curd os .estao sendo massacra-
dos e dizimados pelos govemos da
Turquia, Ira, Iraque e Siria, ha deca-
das. Milhoes de curdosja foram ex-
terminados, neste Seculo, sem que
os Estados Unidos da America,
OT AN e Nac;oes Aliadas, nada fi-
zessem para evitar os massacres .
No presente momento, desafiando
a Europa, Washington e Comunida-
de de Nac;oes, Ancara condenou 0
Ifder curdo Abdullah Ocalan a pena
de morte . Fatalmente sera enforca-
do pois a repercussao intemacio-
nal do seujulgamento militar vicia-
do, foi insignificante. Nenhum Ifder
internacional condenou 0 Governo
da Turquia por diziruar a populayao
curda e de condenar a pena de mor-
te 0 lider Ocalan .

o "RANKING" DO PRESTIGIO E-A BANALIZAc;AO OA PESQUISA

No Brasil de hoje, 0 desrespei-
to ao trabalho docente nas uni-
versidades publicas manifesta-se
visivelmente pelo aviltamerito
dos salarios pagos aos profes-
sores e pel a precariedade das
condiyoes de atuayao academica.
Esses fatores, dentre outros igual-
mente serios, tern levado as insti-
tuiyoes a urn processo de
deteriorizayao e descaracteriza-
yao, chegando a comprometer a
credibilidade que ostentavam. No
caso especifico da atividade de
magisterio, 0 problema se toma
mais visivel em virtude desta
atividade estar mais diretamente
identificada com 0 quadro de
penuria que atingiu 0 nosso sis-
tema educacional , e, em conse-
quencia , vem desmotivando os
melhores profissionais a atuarem
em salas de aula vez que somen-
te 0 segmento ligado a pesquisa
ainda permanece parcialmente
"valorizado". 0 equivoco verifi-
ca-se, inclusive, no meio acade-
mico onde, em muitas universida-
des, a casta dos "pesquisadores"
tripudia sobre 0 trabalho daque-
les que se dedicam exclusivamen-
te a transmissao de conhecimen-
to ao alunado.

A constatayao mais seria so-
bre a tentativa de hierarquizayao
valorativa das atividades acade-
micas, priorizando a "produyao
cientifica inedita" , e de que esse
comportamento tern contribuido
para transformar excelentes pro-
fessores em pesquisadores de
ocasiao. Assim, a missao do pro-
fessor em sala de aula vem dei-
xando de ser encarada como
aquela que se deve transcender a
todas as outras pelo seu alcan-
ce social na medida em que
democratiza 0 conhecimento di-
fund indo arte, ciencia e tecno-
logia.

Crist6vao Buarque, em sua
obra A Aventura da Universi-
dade, retrata claramente essa
questao quando afirma: "A dedi-
cQl;:iio ao ensino, a peljei9iio
nas aulas, 0 trabalho de mestre

orientador de alunos de gra-
dua9aO nao repercutem com
impacto positivo na carreira
de um professor universitario
brasileiro. Muitas vezes esse
professor ainda fica relegado
e nao e bem vis to. Ao contra-
rio, qualquer trabalho publi-
cado e qualquer tese, ate mes-
mo os que jamais seriio lidos,
sem a menor ressonancia, sao
tomados como indicadores
de produ9iio e de criativida-
de academica. Isso faz com
que os professores abandonem
as salas de aulas" . Por sua
vez , a obrigayao de desenvolver
pesquisas para gal gar degraus
na escala de poder e prestigio
das uni versidades tern trazido
serios prejuizos as instituiyoes
que assim perdem preciosas
horas do magisterio de excel en-
tes professores em favor do
tempo por eles desperdiyado em
muitas pesquisas superficiais e
me9iocres. Segundo Max Weber,
" E puro acaso se esta dupla
aptidao (referindo-se ao ensino
e a pesquisa) se faz presente
em um (mico homem".

Vale ressaltar, ainda, que a
forte cobranya atualmente
verificada em relayao ao
quamtum de prodw;ao cientifica
das universidades faz com que
a atividade de pesquisa muitas
vezes se constitua em mera
obrigayao funcional e/ou so-
cial que tende a desaguar na
produyao de cultura intiti!. No
mister, assim se manifestou
Wladimir Kourganoff em seu li-
vro A Face Oculta da Univer-
sidade: "Foi-se 0 tempo em que
a atividade de pesquisa era
motivada antes de tudo pela
curiosidade do espirito, pelo
desejo de compreender a na-
tureza, uma especie de mistica
da ciencia, ou seja, por uma
verdadeira VOca9ao de cien-
tistas. Hoje essa atividade se
tornou basicamente uma fon-
te de prestigio. As universi-
dades ai veem sobretudo um'


