
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 •
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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'
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meio de eleva I' seu nome e
sua clientela. Para muitos pro-
fessores e urn meio necessario
e suficiente para uma bela
carreira. Eles nao se perguntam
o que podem fazer pela cien-
cia. mas 0 que a ciencia pode
fazer pOl' eles".

Nao se pode negar que a
atividade de pesquisa, talvez, a
mais espinhosa da universidade
em virtude dos condicionantes
estruturais que Ihe sao inerentes.
Na maioria de nossas instituiyoes
os laborat6rios sao obsoletos, as
bibliotecas desatualizadas, os pro-
fessores polivalentes e, via de re-
gra, nao existe uma politica
sinalizadora das linhas de inves-
tigayao viaveis e/ou prioritarias.
A indefiniyao desses balizadores
para a pesquisa transforma a
universidade num organismo sem
identidade, comprometendo sua
missao e penalizando a socieda-
de que nao recebe beneficios
efetivos. Segundo Jose Clemente
Pozenato, em artigo publicado na
revista Enfoque (A universida-
de e a nova sociedade) " A Uni-
versidade podera tern muitas
fisionomias possiveis: ela e urn
instrumento que deve se adap-
tar a urn projeto determinado,
concreto. decOiTente da von-
tade social. de utilizar;ao do
saber. Sem perder de vista ou,
mais exatamente, tendo em vis-
ta 0 projeto da sociedade. de-
vera a universidade decidir
que conhecimentos cientificos
e que conhecimentos tecno-'
logicos sao prioritarios", SQ-'
bre essa mesma questao e
enfatizando a missao da Univer-
sidade como agente de desenvoJ-
vimento, assim se manifestou
Henrique Ratter (In. Pesquisa
Universitaria em questiio): "ad-
mitindo a premissa de que 0

conhecimento cientijico-tecno-
logico e condir;ao indispensa-
vel ao desenvolvimento social.
caberia ao poder publico for-
mular politicas e diretrizes que
lograssem assegurar a relati-
va autonomia e versatilidade
da pesquisa academica e, ao
mesmo tempo, preconizar e in-
centivar mecanismos que per-
mitissem a sua interar;ao com 0

sistema produtivo".
Nao se pode ignorar, tambem,

que 0 excesso de zelo da parte
de muitos academicos ao defen-

der a "autonomia cientifica" dos
pesquisadores tanto pode estar
revestidos dos melhores prop6-
sitos como pode ser somente
uma manifestayao de descom-
promisso com as demandas e
carencias da' sociedade, "A pro-
pria comunidade cientifica tern
se empenhado em defender
a autonomia da pesquisa, a
partir do pressuposto que so-
mente a mais completa liber-
dade e autonomia da pesqui-
sa. sem imposir;oesou restrir;oes
de ordem economica ou poli-
tica, seria capaz de proporcio-
nar a sociedade os beneficios
esperados. Esta postura de
torre de maJfzm, no entanto, tern
se constituido num dos prin-
cipais obstaculos ao desen-
volvimento de mecanismos e
canais institucionais visando
intensificar 0 relacionamento
entre a universidade e as em-
presas ", (Ratter, H. op.cit)
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E importante, entretanto, que
as iniciativas investigadas inde-
pendentes nao sejam cercea-
das sem uma rigorosa e criteri-
osa avaliayao, mesmo quando
nao forem perfeitamente com-
pativeis com as linhas de pes-
quisa trayadas pela instituiyao,
para nao se deixar escapar opor-
tunidades ineditas de avanyo em
areas nao contempladas nos
pIanos e programas preesta-
belecidos. A banalidade "cienti-
fica" e quase sempre decorren-
te da ausencia de criterios ob-
jetivos e consistentes na avalia-
yao dos projetos propostos e este
e urn risco que a instituiyao se-
guramente pode evitar.

Segundo Kenneth Minogue, "Mi-
lhares de martires anonimos
devem tel' morrido para que 0
homem adquirisse 0 conhe-
cimento de quais plantas eram
comestiveis e quais seriam
venenosas". (0 Mundo Aca-
demico e 0 Mundo Pratico. In:
o Conceito de Universidade),

A banalizayao da pesquisa,
contudo, se constitui hoje numa
das maiores fontes de desper-
dicio nas instituiyoes universita-
rias. Persiste a falsa ideia que to-
dos devem ser cientistas, desco-
bridores, inventores ou literatos,
fomentando-se a competi<;:ao ate
pela produyao de obras mais
volumosas onde, muitas vezes,
a quantidade de paginas e inver-
samente proporcional ao con-
teudo nelas inseridos. "0 exces-
so de priorizar;ao dado a
pesquisa e a cobranr;a de re-
sultados imediatos levaram a
sofreguidao da produr;ao de
textos, confundidos com sino-
nimos de gerar;ao de novas
ideias, de novos conceitos
e descobertas, Neste equivo-
co, a pesquisa perdeu sentido
pOI' ser apenas repetir;ao si-
lenciosa de ideias anterio-
res, ou simples arrumar;ao de
dados ou argumentos para
justificar velhas ideias ".
(Buarque, C. op. Cit)

o despreparo e a faha de
vocayao dos cientistas impro-
visados leva tambem a produ-
yao de pesquisas menos traba-
Ihosas e de resultados pos-
siveis. "Como em pesquisa 0
risco e tanto maior quanta
mais se ousa, a maioria dos
pesquisadores trabalha nas
direr;oes em que acreditem
poder encontraJ' algo, ao in-
ves de se lanr;ar pOI' cami-
nhos resolutamente novos",
(Kourganoff, W. op.cit.)

Em decorrencia de tudo isso,
as prateleiras de nossas ins-
tituiyoes estao hoje repletas de
produyao academica vazia em
conteudo e volumosa em me-
diocridade •
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