
Consideragoes sobre os 

rumos e o papel do ensino 

superior brasileiro 

Prof. Gilberto Teixeira 

Assistente-Doutor-FEA/USP 

O ensino superior brasileiro encontra-se na con- 

fluencia de tres for^as e exigencias sociais difusas. A 

primeira e a da nossa sociedade industrial - tecnologi- 

ca ainda em fase de auto-afirma^ao e expansao, com 

necessidade de uma contmua corrente de mao-de- 

obra qualificada. 

Os requisites dessa sociedade, da mesma forma 

que ocorreu em outras na^oes que ja passaram pelo 

estagio de auto-afirma^ao, traduzem-se na necessida- 

de de identificar, na populagao em geral, talentos 

altamente diferenciados. E, como em todas socieda- 

des industrializadas ou em industrializa^ao, recorreu- 

se as universidades para que admitisse e treinasse os 

varios talentos exigidos para o atendimento dessas 

necessidades, cada vez mais sofisticadas e especializa- 

das. 0 que se busca, entao, ao adotar tal politica edu- 

cacional, e que o talento cientifico seja identificado, 

encorajado a ingressao nas disciplinas apropriadas, e, 

educado de acordo com as habilidades individuais. 

Assim, aqueles que tenham uma tendencia para a 

abstragao deveriam ser treinados no final do espectro; 

aqueles que possuam uma mente mais pratica seriam 

treinados nas ciencias aplicadas. 

Resulta dessa politica educacional, quando 

conduzida de forma muito centralizada como ocorre 

no Brasil ja ha muito, que um erro qualquer nos pro- 

cesses de sele^ao conbinado a um erro de previsao das 
exigencias da mao-de-obra pode desmantelar total- 

mente o sistema de industrializa^ao, pelo fato de nao 

oferecer ao talento certo o treinamento certo, nas 

quantidades certas e no momento certo. Ora, e sabido 

que quanto menor o desenvolvimento de uma socieda- 

de, logicamente menor e a qualidade e precisao de 

suas estatisticas e previsoes. E sem sombra de duvida, 

estamos enquadrados nesse conjunto de na^oes. 
Como resultado, numa sociedade onde hajam 

desencontros entre a necessidade social e out-put das 

universidades, o resultado e danoso nao so para o cres- 

cimento da economia mas tambem para o emprego 

dos graduados universitarios. Dai, resultando uma 

grande dose de inquieta^ao social e ansiedade pessoal. 

E esse fenomeno ninguem de bom senso podera con- 
testar, ja esta acontecendo no Brasil. A estrategia df 

planejar as necessidades de recursos humanos, sele- 

cionar, classificar e treinar toda a variedade de talen- 

tos, e uma resposta meritocratica. Justifica-se numa 

sociedade tecnologica que ela nao permita pessoas 

inadequadamente capacitadas em posi^oes-chave. 

Ser o filho do chefe e uma suficiente garantia de com- 

petencia e, ainda que um diploma universitario possa 

nao ser uma prova cabal dessa competencia, ele 

garante maior probabilidade de melhores performan- 

ces. 

0 modelo meritocratico acima descrito seria 
talvez valido, sobrepondo-se aos antigos criterios de 

selegao segundo casta e classe social, se nao tivesse 

ocorrido um desafio na outra extremidade do espectro, 

que e a segunda das for^as e exigencias sociais: as 

necessidades do trabalho permaneceram essencial- 

mente meritocraticas mas, o sistema de entrada na 

universidade foi desafiado por um impulse democrati- 
co de igualitarismo que se traduziu numa pressao uni- 

versal, da qual o Brasil nao escapou, de maiores facili- 

dades de acesso a universidade. 

Essa nova concep^ao nao leva em conta as dife- 

ren?as humanas; explica que a causa de talentos desi- 

guais a condi^oes sociais desiguais, as quais, por sua 

vez, sao parcialmente atribuidas a consideragoes eli- 

tistas e meritocraticas para a entrada na universida- 
de. 

0 argumento que se usa, entao, e que o trata- 

mento desigual no passado levou a uma prepara^ao 

desigual no presente. O fato de que as desigualdades 

sociais sao causadas diretamente por diferengas de 

talento humano e obscurecido pela retorica emocional 

que exige justiga social atraves do acesso mais demo- 

cratico a universidade. 

A essa pressao e a essas considera^oes, a uni- 

versidade tern que responder atraves de suas politicas 
de admissao. Enquanto as considera^oes meritocrati- 

cas exigem uma aten^ao meticulosa das aptidoes e 

potencialidades individuais, as considera^oes iguali- 

tarias exigem igualmente uma aten^ao especial quan- 
to a justi^a social e, nao esquecendo tambem, as 

variadas formas de apoio financeiro aos poucos recur- 

sos. 
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Como se ja fosse suficientemente dificil lidar e 

idealmente solucionar essas considera^oes conflitan- 

tes, a universidade deve considerar um terceiro aspec- 

to que se adiciona aos dois primeiros:- a questao dos 

padroes academicos - preocupa^ao que nao ^ de 

pequena monta pelo menos por parte do corpo docente 

das universidades. 

Os padrdes academicos, ainda que sejam uma 

regua imprecisa, devem tambem constituir-se numa 

base muito significativa para a tomada de decisao na 

politica de sele^ao a admissao a Universidade. 

Para os propositos que temos aqui em vista, 
eles implicam em medir a capacidade e potencialida- 

de do estudante-candidato, independentemente das 

"necessidades de mao-de-obra" ou das aspirates dos 

estudantes. Por outro lado, recorrer inflexivelmente 

aos padroes academicos podera ter como conseqiien- 

cia enfraquecer nao so a necessidade social - mudando 

a distribui^ao dos talentos, como tambem as expecta- 

tivas dos estudantes - frustrando suas aspiragoes aca- 

demicas e profissionais. 

A resposta dos professores universitarios e de 

que rebaixar os padroes em beneficio de exigencias 

nao academicas e falsear a propria ideia de universi- 

dade. No outro extreme, poder-se-ia afirmar que os 

padroes sao padroes e que tanto as necessidades como 

as aspira^oes terao simplesmente que lev^-los em con- 

ta. 

Assim, se a politica de sele^ao e admissao refle- 
tir somente as necessidades de mao-de-obra, a merito- 

cracia sera acusada de injusta. Se por outro lado, 

refletir somente as imposi^oes igualitarias de justi^a 

social, a sociedade pode estagnar-se devido a um 

grande desencontro entre o talento e as capacidades 

necessarias. E, se numa terceira posi^ao, a universida- 

de ignorar a importancia dos padroes academicos, 

entao a educa^ao adquirida pode ser uma enorme 

fraude. 

A medida que um pais passa do eliticismo para 

a educa^ao superior substancialmente ampliada, o 

sistema de sele^ao e admissao toma-se, de fato, um 

dos determinantes que, a longo prazo, ocasionara o 

grau em que os cidadaos educados igualar-se-ao as 

necessidades e aspirates da sociedade. A universida- 

de passa a funcionar como se fosse uma gigantesca 

tesoura: Uma das laminas corta no sentido da diferen- 

cia^ao meritocratica, enquanto a outra corta no sen- 

tido da similaridade igualitaria. 

0 parafuso que une as duas laminas e o parafu- 

so da importancia curricular e dos padroes academi- 

cos. 
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