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;0 que n6s vamps ser quando crescer"(sic) perguntava, certa

vez, aluno de graduagao em Relag6es Intemacionais da PUC/MG, em

artigo publicado polo jornalO Esrado de Adnan. As preocupag6es p6r

ele expostas diziam respeito a um sentimento de inseguranga quanto ao

futuro pronlssional e a um certo desfnimo ou inc6modo difTceis de ex-
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plicar, sentidas p6r ele e sous colegas.i lsto se verificava, em grande

parte, devido a grade curricular multidisciplinar do curso de Relag6es

Internacionais que nXo forma alunos com habilidades especificas,

como grande parte dos demais cursos universitgrios.

DQvidas dessa natureza na verdade n3o Cram apenas dole, mas

de grande parte de deus colegas que freqtientam os cursos de Relag6es

Intemacionais, homo ficou bastante claro nos debates ocorridos no V

Encontro do Conesul realizado em Brasilia, em outubro de 1999(e em

qualquer semingrio sabre o assunto) assistidos p6r centenas de estu

dantes de vgrias faculdades do pai.s.

Poderiamos dizer que o futuro professional, o que aguarda os

rec6m-formados, ou a obtengao de empregos, nio sZio prerrogativas ou

motive de apreensao exclusivos dos estudantes de Relag6es Internaci-

onais, mas de today as demais carreiras. Mesmo egressos de campos

tradicionais como a Medicina, a Odontologia, o Direito e a Engenha-

ria, apenas para mencionar alguns, t&m enfrentado semelhantes pro-

blemas para conquistar espagos no mercado de trabalho, que se torna

cada dia maid competitivo.

Novas profiss6es, p6r outro lada, t&m surgido em n6mero cres-

cente, em fungao das necessidades e lacunas existentes, com car6ncia

de pro.fissionais habilitados em quantidade suflciente para atender as

demandas do mercado. Entre estas areas muito solicitadas temos, por

exemplo, aquelas ligadas a tecnologia, a engenharia ambiental e sani-

tgria, a biotecnologia, a informatica, ao turismo, ao setor hoteleiro, ao

I Cf. Mateus Esteves de VASCONCELOS

fs/ado de ]16nas, 22 de margo de 1999.
'0 que vamps ser quando crescer?". O



gerenciamento de edifTcios inteligentes, ao marketing, a16m do curso

de Relag6es Internacionais (doravante mencionado coho RI)

Vale a pena lembrar que o curio de Relag6es Internacionais da

PUC paulista, criado em 1995, tem se mantido, desde o ini.cio, entry

os tr6s maid conconidos nos vestibulares realizados por aquela .insti-

tuigao, muitas vezes Hlcando em segundo lugar na prefer6ncia dos alu-

nos. com mais de dez candidates (tendo jf chegado a 18) par vega

Nos rec6m-criados cursor da Universidade de Sio Paulo e da Univer-

sidade Estadual Paulista/UNESP, campus de Franca, ambos em 2002,

a proporgao foi de 60 e 80 candidatos por vaga, respectivamente.

Nests momento sio quatro as instituig6es ptlblicas que mant6m cursos

de RI no pals: UnB, USP, UNESP e Univali.

O surgimento de dezenas de cursos de RI nos 61timos anon, -

atualmente temos em torno de sessenta autorizados polo Minist6rio da

Educagao, por interm6dio da Secretaria de Educagao Superior (SESu),

-- 6 um claro indicador de que ha uma demanda bastante acentuada,

anteriormente reprimida, p6r carreiras como elsa, em todd o pails. As

explicag6es p6r esse procura poderiam, em parte, ser creditadas a im-

portancia que o mundi globalizado, a formagao dos megablocos, a

informagao instantfnea, atrav6s da televisa.o aberta e a cabo, ou via

internet, t6m exercido sobre todos, rompendo distincias e fronteiras,

ligando pai.ses e continentes, com velocidades cada vez maiores, e

mostrando que os mesmos estio separados p6r apenas poucas horas

de v6o.

O aumento da interdepend6ncia econ6mica, os Interc&mbios em

todos os pianos, as influ6ncias culturais e sociais que se t6m processa-



do de forma acelerada, sempre mais rfpidas, passaram a fazer parte do

quotidiano, exigindo que o dominio de informag6es, o maid variado

posse.vel, adquirisse relevada importancia, mesmo crucial.2

Nesse novo cenario, o que se constata 6 que nio existe, ainda,

no pai.s quantidade de profissionais suficientemente habilitados para

atender um mercado com tais necessidades. Dai. o surgimento dos cur-

ios nio s6 de graduagao em RI, mas tamb6m de dezenas de p6s-
graduagao /a/o sense/ e .s//"ic/o sense/, em todo o pars, abarcando gama

variada de tomas, -- com grande 6nfase no com6rcio internacional -.

como a globalizagao sob os maid diferentes aspectos, os processos de

integragao, o Mercosul, a Aka, a Organizagao Mundial do Com6rcio,

as negociag6es com a Unigo Europ6ia, etc.

O ndmero de instfncias surgidas nos anon maid recentes, tanto

no plano governamental, quando no setor empresarial, direcionadas

para as relag6es internacionais 6 bastante visa.vel

2 Alguns dos motivos que levaram a expansao da area de Relag6es Intemacionais
podem ser encontrados em meu texto ''O estudo das Relag6es Intemacionais no Bra-
sil: o estado da arte'', Reefs/a de Soc'to/ogia e Po//r/ca, Curitiba, UFPr (12): 83-98
Junho de 1 999. Ver o livro de Paulo Roberto de ALMEIDA -- O es/z/do das /"e/afaes
/n/e/"nacfonais do .Blasi/, Sio Paulo: Editora IJnimarco, 1999. Tamb6m os texton de

Jose Ribas VIEIRA -- "0 ensino das Relag6es Internacionais no Brasil", apresentado
Ao GT Rela96es Internacionais e Polftica Externa no V]] Encontro Anua] da
ANPOCS realizado em Aguas de S:io Pedro (SP), de 26 a 28 de outubro de 1983.
mimes; Antonio Paulo CACHAPUZ DE MEDEIROS - "Relag6es Internacionais
como disciplina acad6mica: origem, conteiido, importancia e atualidade", revista
.Dire//o e Jus//fa, Porto Alegre, Faculdade de Direito da PUC/RS. vo]. 1. Do 2. 2'
semestre de 1979, especialmente p. 57-62. N5o estou fazendo, nests moments. con-
siderag6es te6ricas sobre o ensino das relag6es internacionais, de maneira mats am-
pla, porque este problema este sendo objeto de um outro texto que estou preparando
Minha preocupag:io aqui6 apenas levantar alguns pontos sobre o caso brasileiro.
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A criagao do Centro Brasileiro de Relagi5es Internacionais

(CEBRI), 6rgao nao-governamental, tamb6m caminha nessa mesma

diregao . Fundado em junho de 1998, a entidade -- cujo Diretor Exe-

cutive atual 6 Mario Marconini --, tem como missgo segundo sous di-

rigentes friar ''um espago de estudos e debates que propiciara insumos

para o processo decis6rio governamental e para a atuagao do Governo

em processor de negociagao internacional''.S Em puma, ''o CEBRI

pretends ser o mais importante f;zfnk /ank de poll.ticas p6blicas na aea

externa do pai.s''.4 As areas alvo de interesse, inicialmente propostas,

entendidas como prioritfrias, constituindo-se n6cleos de pesquisa em

porno delay, contemplavam quatro tomas como o futuro do Mercosul,

as perspectivas da Aka, a integragao fTsica da America do Sul, e a
OMC e a regulagao do com6rcio international -- perspectivas pos-
Seattle.'

Como se pode ver pda iniciativa tomada polo presidents Fer-

nando Henrique Cardoso, ao convidar os ll demais parses do conti-

nents sul-americano para participar da primeira reuniio de ctlpula da

regiao, realizada nos dias 31 de agosto e I ' de setembro de 2000, o
CEBRI, antes mesmo de se constituir efetivamente, ja estava exerci-

tando, num primeiro momento, o papal de interlocutor credenciado

para discutir poliltica externa com o governo brasileiro. Pda pauta

proposta, podia-se ver que os quatro tomas objeto de discuss5.o no en-

3 Cf Jose pio BORGES -- "Diplomacia Publica e Democrftica'', ]VeA,i/ork, Centro de
Estudos das Americas-CEAs, 8 (4), outubro/dezembro 99, p. 3.
4 lbidem.

5 lbidem.



contro contemplavam o reforgo da democracia, o com6rcio, o combats

ao crime organizado e a integragao ffsica do continente, tal como co-

lorado pda entidade.6 Em fungao de alguns problemas, ao lonhao do

tempo, o CEBRI nio conseguiu atingir os objetivos inicialmente tra-

gados, embora realize seminfrios e produza documentos come o re-

cente ''Relat6rio sobre os Estados Unidos da America '', em agosto de

2002, e que contou com a colaboragao de diversos membros da comu

nidade acad6mica, jornalilstica e elnpresarial.

A16m delta 61tima instituigao, nio podemos esquecer, ainda, os

departamentos criados para tratar de assuntos internacionais nas in6-

meras federag6es e confederag6es de com6rcio e ind6stria, nas secre-

tarias municipals e estaduais, nas empresas estatais e nos demais 6r-

gaos da administragao federal direta e indireta, nas universidades, nos

sindicatos e nas associag6es de classes, nos partidos poll.ticos e em

outras organizag6es nao-governamentais. O proprio munich.pio de Sio

Paulo criou na atual gestao a Secretaria Municipal de Relag6es Inter-

nacionais, enquanto no Rio Grande do Su], nos antes 80, uma Secreta-

Ha Especial de Relag6es Internacionais tinha fido, igualmente, gestada
em 6mbito estadual no governo de Paulo Simon.

O surgimento dos cursos de Relag6es Internacionais, portanto,

insure-se nesse quadro em que o com6rcio intemacional, os intercfm-

bios politicos, culturais e socials, a entrada de grander conglomerados

estrangeiros, em praticamente todos os setores, -- sqa adquirindo em-

BHEll:! $11 H; :nmmmj'$
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presas nacionais, sda associando-se is mesmas --, passaram a assumir

importancia crescente, impactando tanto a sociedade quanto o Estado

brasileiro. Este fate(novos curses e interesse pdas RI) este, destarte,

diretamente relacionado com o papal que o pails este desempenhando

ou exercitarf com maior ou manor intensidade nos pr6ximos antes, a

sua inserga.o em termos regionais ou mais amplos, e com a pr6pria

percepgao que as pessoas passaram a ter do mundo, influenciadas

principalmente polos meios de comunicagao de massa que invadiram

as casas de todos sem pedir licenga.

OS NOVOS CURSOS E O PADRAO DE QUALIDADE

Se, de um lado, o cenhio parece ser promissor para o formando

de Relag6es Internacionais frente a essas novak perspectivas, em que o

mercado precisarg. de profissionais com uma ampla hama de conheci-

mentos, p6r outro lado, o surto muito rapido dos cursos tamb6m tem

suscitado alguns problemas.

Esses obstfculos decorrem fundamentalmente do fato de os cur-

sos de RI serum ainda pouco conhecidos, apesar de a primeira gradua-

gao especifica sabre o assunto [er surgido em 1974 na Universidade de

Brash.lia. Polo seu /ocz/s privilegiado e o pouco ndmero de ingressantes

(Cram vinte ati 1996, aumentando para 40, a parter de entao), com

vestibulares semestrais no perl.odo diurno, os profissionais ent3.o lan-

gados ao mercado, na condigao de pioneiros, apresentavam uma serif

de vantagens frente aos demais que agora comegam a se formar.

7



Em primeiro lugar, puderam usufruir da proximidade das vfrias

instfncias governamentais, facilitando o acesso a informag6es, conta-
tos e, como resultado, a possibilidade de estagios e empregos na pr6-

pria cidade, sobretudo em 6rgaos da administragao federal. Em segun-

do lugar, contaram, tamb6m, com a facilidade de ter um corpo docente

altamente qualificado em Ci6ncia Politica e Relag6es Internacionais --

acad6micos e proflssionais provenientes do meio diplomftico e outras

esferas federais ancoradas em Brasilia --, tanto no Departamento de

Ci&ncia Politica e Relag6es Intemacionais(transformado no Instituto

de Ci6ncia Politica e Relag6es Internacionais em 1994, criando-se

doin departamentos distintos a partir de entao), quando nos Departa-
mentos de Hist6ria, Direito e de Economia, ao contrgrio dos cursos

que estio agora sendo criados.

Com o passar do tempo, o acervo bibliogrffico conseguido pda

Universidade de Brasilia tamb6m se tornou expressive, talvez o mais

completo existente no pars na area. Ademais dove-se levar na devida

conta, a exist6ncia do proprio Minist6rio das Relag6es Exteriores que

acabou favorecendo o acesso a dados principalmente sabre poll.tina

externa brasileira. P6r 61timo, mas nio menos signinicativo, foio sur-

gimento na UnB, dez anos depois, em 1984, do mestrado especifico

em Relag6es Intemacionais, primazia que hole divide com o igual-
mente bastante solicitado programa de p6s-gradual:io(mestrado) ofe

recido pele Instituto de Relag6es Internacionais da Pontifrcia Univer-

sidade Cat61ica do Rio de Janeiro (IRI/PUC) e o maid recente da Uni-

versidade Federal do Rio Grande do Sul. A instituigao carioca conga

tamb6m com uma publicagao de grande importancia para os estudio-
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sos de RI, intitulada Conlexfo /nfernaciona/, uma das principals do

pals, ao lada de Po/ffica lx/etna do N6cleo de Pesquisa em Relag6es

Internacionais (NUPRI) da Universidade de Sio Paulo e da Revisra

Brasileira de Politico !nternacional e Cent Internaciolaat teleti6 \lca.

encontrada em !!!!p;#U)!X;!f!!!g!;:gg!!!:l21), abbas da Universidade de

BrastHia.

Os novos curios, por sua vez, t6m fido propostos e criados com

algumas defici6ncias que precisam ser rapidamente solucionadas, sob

o cisco de comprometer a sua qualidade, preludicando, portanto, os

pr6prios alunos que ingressam nessas entidades
Pda Portaria n' 641, de 13 de maio de 1997, da Secretaria de

Educagao Superior do Minist6rio da Educagao, forum estabelecidos os

crit6rios para a autorizagao de novos cursos em Relag6es Internacio-

nais, em faculdades integradas, faculdades, institutes supenores ou

escolas superiores em funcionamento

De acordo com este Portaria, as instituig6es de ensino superior

interessadas em criar graduagao de Relag6es Internacionais devem

preencher padr6es minimos de qualidade que podem ser arrolados nos

seguintes itens:

1. Exia6ncia de coordenador com formaga.o especilnlca na area de

Relag6es Internacionais. Crit6rio id6ntico se aplica ao compo do-
cents. Tats requisites levam em consideragao a conveni6ncia de se

pensar as Relag6es Internacionais como area distinta de estudo
Conquanto deja um curso que propicie uma formagao multidisci-

7

cf.
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plinar, composto por mat6rias como Economia, Direito, Hist6ria e

Polftica, into nio dove ser entendido come um miro ajuntamento

uma simpler ''colcha de retalhos" A obrigatoriedade de especia-

listas em Relag6es Internacionais para ministrar as disciplinas que

constituam o nticleo do curio tem sua razio de ser: apenas profis-

sionais com s61ida formagao na area, melhor do que ningu6m,
pode atender as reais necessidades e demandas do curso. Se o cor.

po docents dos cursos de Relag6es Internacionais fosse composto

tio somente p6r professores de outras areas, o mesmo crit6rio po-

deria ser aplicado a outras graduagaes? Assam, na Portaria n ' 641

levanta-se a seguinle questao: serra possive] imaginar um curse de

Economic cujo compo docents contasse apenas ou majoritaria-
mente com advogados, soci61ogos e historiadores? Crit6rios se-

melhantes devem, portanto, ser utilizados para as RI.

No que diz respeito a qualificagiio docente, asta 6 considerada um

requisito bfsico, condigao, alias, que deveria ser seguida p6r qual-

quer curso que tenha entry seus objetivos oferecer um ensino de

boa qualidade. Em termos satisfat6rios entende-se que um compo

docents precisa apresentar em seu quadra pelo menos 1/3 de pro-

fessores com a titulagao de doutor. Os demais, devem possuir os

trtulos de mestre ou de especialistas. Recomenda-se que professo-

res sem titulagao formal nio excedam a 1/3 do total. Entry esses.

profissionais que atuam na hea e que t6m reconhecida compet6n-

cia, podendo ser incorporados ao quadro docente, desde que em

nimero limitado. Na aferigao da qualidade do compo docents pon-

deram-se, tamb6m, outras atividades homo a produgao acad6mica

2.
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a participag:io em pesquisa com apoio institutional e car-
los/fung6es de administragao acad6mica.

No projeto acad6mico-pedag6gico, a estrutura do curio dove apre '
sentar uma grade curricular satisfaL6ria, contemplando disciplinas

especiflcas de rela$6es internacionais, disciplinas auxiliares e cor-

relatas, a16m de disciplinas optativas. As disciplinas especificas

visam preencher as necessidades consideradas minimas, desde

uma disciplina introdut6ria em RI, aquelas voltadas para o ensino

das diversas correntes te6ricas, outras de hist6ria e anflise da po-

litica externa brasileira, de hist6ria das relag6es internacionais,

a16m de disciplinas que focalizem sua anflise nas instituig6es po-

If ticas e econ6micas internacionais. Este primeiro conjunto dove

comportar polo menos 8 disciplines, com carla de trabalho indivi-

dual em torno de 60 horan. Num segundo bloco, disciplinas de su-

porte, e diretamente relacionadas com as RI devem, obrigatoria-

mente, incluir mat6rias introdut6rias de Ci6ncia Polftica, Econo-

mia. Direito e Sociologia (ou Filosofia), Teoria Polftica Moderna e

Contemporanea. Metodologia Aplicada a Ci6ncia Politica e Rela-

g6es Internacionais, a16m de Estatistica e M6todos QuanLitativos.

Relag6es Econ6micas Internacionais, Economia Brasileira e Di-
reito Internacional. Este grupo dove conter em torno de 20 disci-

plinas com circa de 60 horan cada Finalmente, em um terceiro

conjunto, cadeiras optativas que atendam as necessidades das pr6-

prias instituig6es, em torno de tr6s disciplinas com carga horfria

aproximada de 60 horas. A inclusio de monografia de 6im de cur-

so tamb6m 6 recomendada, nos mesmos moldes de outros cursor.

2
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4. Quanto is instalag6es e recursos de infra-estrutura, considera-se

item imprescindi.vel, a exist6ncia de uma biblioteca bem aparelha-

da que deve incluir as obras bfsicas para o bom andamento do

curso, suprindo convenientemente as disciplinas, homo livros, pe-

ri6dicos nacionais e estrangeiros. Pods-se acrescentar, kinda, a ne-

cessidade de acesso a rode mundial de computddores, possibilitan-

do tanto ao compo discente quanto aos professores, obter informa-

g6es de fontes m61tiplas, documentos e materiais de pesquisa, fa-

vorecendo o contato com instituig6es e pesquisadores de outras
localidades, do pai.s e do exterior.

Obviamente que a Portaria n ' 641, ao estabelecer tail padr6es de

qualidade, procurou preservar a area de Relag6es Internacionais con-

siderando que a mesma apresenta um perfil definido que dove ser

acatado pdas instituig6es interessadas no seu ensino, apesar de nio

termos formalmente as diretrizes curriculares estabelecidas pelo Mi-

nist6rio da EducagEio. lsto contribuiria nio s6 para solidificar este

campo de atividade, mas fundamentalmente fixar com precisao maior

o que se devs entender peso curso e peso estudo das Relag6es Intema-

cionais, diferenciando-o de outros como Com6rcio Exterior ou Gestgo
de Neg6cios Internacionais.

Contudo, o que se observa, nos pareceres favorfveis at6 agora

emitidos para a implantagao dos curses em dodo o pars, 6 que nem to

dos preenchem de forma adequada e simultaneamente os requisites

tidos como imprescindi.veil pda Portaria anteriormente mencionada.

sobre os crit6rios de qualidade. P6r que entgo foram autorizados a

12



funcionar? Polos mesmos crit6rios que definem a capacidade que

qualquer instituigao tem de melhorar o curio ao longo do tempo,
polo incentivo a contratagao e reforgo a titulagao do corpo docents,
investimentos na biblioteca, melhoria da infra-estrutura, etc -- basica-

mente nos quatro primeiros ands apes a sua abertura e, quando for soil

citado o seu reconhecimento at6 o t6mlino da primeira turma. A16m dis-

co, os quatro itens t6m pesos diferenciados. No relat6rio final, computa-

dos todos os pontos e atrav6s da ponderagao dos mesmos, a instituigao

solicitante pods ter uma avaliagao positiva. Nests caso a Comissio de

Especialistas em Relag6es Internacionais da SESu - que verificou in

/oco todas as condig6es, -- recomenda sua aprovagao, 6ixando niimero

de vegas, turmas, turnos de funcionamento, conceituando o curso em

uma gradagao que compreende os niveis A, B e C. Por sua vez, a insti-

tuigao que tiver uma media ponderada abaixo da exigida 6 contemplada,

obviamente, com a classificagao D, tendo suas aspirag6es bloqueadas

polo ments naquela oportunidade, havendo, portanto, que reformular

sua proposta, ou entio simplesmente desistir. Ou utilizar, de acordo
com o Artigo 3' da Portaria n ' 2.297, de 8 de novembro de 1999, no

puzo de cinco dias Qteis a partir da entrega do relat6rio, o expediente

de solicitar a SESu a ''revisio da avaliagao em fazio de erro material

ou impropriedades no procedimento de verificagao '

Com a entrada em vigor dos recentes Manuais de Avaliagao de

Curses, elaborados em 2002, que contou com a colaboragao de espe

cialistas de dada area, reunidos em comiss6es especificas, sob a coor-

8

; Cf. Dfdrfo (Z/icfa/ dn L'aldo, 09 de novembro de 1999, p 61, segal
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denagao do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio-

nais/INEP, alguns dos itens anteriores foram repensados. Nio s6 isto,

mas uniformizaram-se tamb6m os crit6rios para avaliagao de todos os

cursos e instituig6es do pai.s, - ressalvando-se obviamente as particu-

laridades de cada carreira -- tendo fido frito o mesmo para os pr6prios

avaliadores, que passaram por intenso treinamento ministrado pelo

Minist6rio da Educagao. No faso das Relag6es Internacionais, dez

avaliadores de diversas instituig6es de ensino superior do pai.s fizeram

seu treinamento em Brasilia nos dias 27 e 28 de agosto. Para o curso

de Relag6es Intemacionais(cujo manual este disponfvel em

lltrp://www.hep.gov for, desde o dia 09 de agosto de 2002), alguns in-

dicadores foram considerados de especial importancia. Entre estes, a

adequagao dos docentes com formagao especrfica nas disciplinas que

ministram, o regime de trabalho, priorizando-se a dedicagao em tempo

integral, a exist&ncia de uma boa biblioteca e instalag6es satisfat6rias.

AS DIFICULDADES ENCONTjiADAS

Na maioria das instituig6es visitadas at6 o moments, as deHlci-

6ncias mais agudas dizem respeito ao material bibliogrffico e ao cor-

po docents. At6 mesmo universidades conhecidas t6m acervo limita-

do na area especffica de R], com ]ivros e peri6dicos aqu6m do neces-

sirio inclusive para implementar os primeiros amos do curse. Quando

se trata de faculdades isoladas, a situagao 6 ainda mais sofHvel, visto

que grande parte delas ngo apresenta sequer bibliografia adequada,
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referente i,s disciplines conexas. Na avaliagao dos especialistas que

assessoram a Comissgo de Especialistas em Ensino de Relag6es Inter-

nacionais da Secretaria de Educagao Superior (SESU), naturalmente

constam essas ressalvas, chamando-se atenga.o para a necessidade de

se implementarem medidas urgentes visando a aquisigao de livros e

peri6dicos considerados bfsicos, bem como a formulagao de uma po-

litica de atualizaga.o permanente do acervo. Como de pods dai depre-

ender, o nio preenchimento dente requisito implica na queda de qua-

lidade dos cursor, impossibilitando que os alunos tenham acesso a

obras fundamentais das Relag6es Intemacionais, muitas delas ffceis

de obter. Vfrias dessas obras foram inclusive traduzidas pda Editora

da Universidade de Brasilia nos anon 80, sendo que, desde o comego

de 2002, uma colega,o bfsica de 20 textos este. sendo disponibilizada

ao pablico pda mesma editora, em conjunto com o Instituto de Pes-

quisa em Relag6es Internacionais do Minist6rio das Relag6es Exterio-

res, e com a Imprensa Oficial do Estado de S5.o Paulo. O nio cumpri '

mento deste t6pico significa, ainda, que as faculdades ao chegarem

pr6ximo ao final da primeira turma poderao ter problemas quando so-

licitarem o reconhecimento do curso, feito doravante polos avaliado-

res do INEP, se a16m dente quesito outros ngo tiverem fido preenchi-

dos satisfatoriamente durante o andamento dos primeiros anon.

Na realidade, a questao do acervo 6 um dos indicadores compli-

cados para a aferigao feita polos especialistas de praticamente todas as

haas que assessoram o Minist6rio da Educag3.o, tanto para efeito de

autorizagao de funcionamento do curso quanto para seu posterior re-

conhecimento.
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Sabendo que muitas instituig6es de ensino superior apresentam

dificuldades para atender todos os requisitos exigidos, os pr6prios

membros do Conselho Nacional de Educagao procuraram, ao longo do

tempo, estabelecer crit6rios menos rigorosos para a abertura e funcio-

namento de novos curios, afrouxando, por exemplo, as exig&ncias no

que se revere a aquisigao de material bibliografico, ou mesmo da es-

trutura curricular de alguns cursor.

Pelo Parecer 146, de maio de 2002, o Conselho Nacional de

Educagao flexibilizava, entry outros, os curd.culos de diversos cursor.

homo o de Direito, Administragao, Ci6ncias Contabeis, Mlisica, Tea

tro e Economia. Atrav6s de liminar da Ordem dos Advogados do Bra-

sil, contudo, o Superior Tribunal de Justiga suspendeu, no dia 10 de

setembro do mesmo ano, o pai'acer do Minist6rio da Educagao. Man-

teve-se, assim, polo ments temporariamente, a premissa de que o ba-

charelado em Direito dove ter um curd.eula minimo para formagao de
sous pronissionais, ao contr&io do que defendia o Minist6rio da Edu-
cacio.'

Ja, see'undo o Parecer n ' CES 1.070/99, aprovado em 23 de no-

vembro de 1999, cujo assunto eram os crit6rios adotados para autori-

zagao e reconhecimento de curios de Instituig6es de Ensino Superior,

9 0 Parecer 0146/2002 foi aprovado em 03 de abril de 2002 pda C6mara de Educa-
gao Superior do Conselho Nacional de Educagao. Foram relatores conselheiros. Jose

Carlos Almeida da Silva e Lauro Ribas Zimmer. Posteriormente o parecer foi ho-
mologado pda Ministra Interina da Educagao, profa. Maria Helena Guimarges de
Castro e publicado no Z)ldrfo C2/icfa/ da Unfao. 90, Segao ], p 2 1, de 13 de maid de
2002. Ver, tamb6m, Marcos de MAURA E SOUZA -- "Laminar da OAB renta asse-
gurar curHculo minima", O fs/ado de S. ralf/o, 18 de setembro de 2002, p. A-13.
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a Cimara de Ensino Superior do Conselho Nacional de Educag5o ma-

nifestava preocupagao junto a SESu quanto is abordagens diferentes

utilizadas pdas diversas Comiss6es de Especialistas e de Verificagao,

consideradas extremamente heterog6neas

De acordo com os conselheiros ''6 preciso maior comedimento

na exig6ncia de miiltiplos exemplares dos livros indicados na biblio-

aran.a ''. Continuando, o relat6rio menciona que ''a bibliografia bg.sica

dos curses 6 freqUentemente alterada porque dove ser atualizada
constantemente e a multiplicagao de texton desatualizados no acervo

constitui um investimento pouco produtivo. A16m do maid 6 preciso

que a atualizagao e a relev8.ncia das obras do acervo recebam conside-

raga.o maior que o ni3mero de livros existentes''. Assim, ''tanto no caso
das bibliotecas como na infra-estrutura de informftica o melhor 6 exi-

gir a previsao de recursos permanentes para melhoria, atualizagao e

ampliagao do acervo e dos equipamentos'

Ainda que os relatores conselheiros possam ter razio quando a

exig6ncia de acervo numeroso, -- com muitos exemplares de mesma
obra -- nada justinlca que grande parte das instituig6es faga sous pedi-

dos de autorizagao para funcionamento de cursor sem contar com um

m:inimo de livros considerados shaves, sem os quais a sua qualidade

(do curse) ficarf seriamente comprometida, prqudicando, obviamen-

1 o

Roquete de Macedo e Yugo Okida
lbidem
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te, o maior interessado na obtengao de informag6es e conhecimentos,

ou deja, o aluno.

De acordo com o novo JManz/a/ de .,4va/faf do do Cz/rxo de .Re/a-

f es /n/ernac/onafs (agosto de 2002), para que o criteria de avaliagao

no item correspondente deja considerado "muito bom '', a biblioteca

deverf funcionar peso menos 14 horan difrias, permanecer aberta aos

sfbados, apresentar possibilidade de reservas de livros pda intemet,

acesso a base de dados, etc., ter em seu acervo quantidade de livros que

atendam aos programas das disciplines, que haja quantidade suficiente

(na proporgao de um exemplar para at6 dez alunos matriculados no cur-

io para quaisquer doin Utulos selecionados pele docente da discipjina) e

que estejam atualizados, a16m de manter assinaturas de pelo menos 5

jornais e 5 revistas adequadas a proposta pedag6gica do curso.i2

Se as bibliotecas t6m se constituido em um dos elementos alta

ments negatives de diversas instituig6es que t6m ofertado os curios de

Relag6es Internacionais, a deflici6ncia do corpo docents tamb6m tem

fido uma constante. Este ponte fraco, contudo, pods ser um pouco

amenizado, justificado pda ainda relativa car6ncia de professores e

especialistas em todo o pars que pudesse atender a demands tgo re-

pentina. Polo fato de os cursor, bem homo a pr6pria area de Relag6es

Internacionais no pars serem recentes, o n6mero de programas com
capacidade para formar mestres e doutores 6 ainda reduzido.

Excluindo-se os mestrados encontrados na Universidade de Bra-

silia, no Instituto de Relag6es Internacionais da PUC do Rio de Janei-

2 Cf. bE]2;Zlfllfli:u:!nett!:g11\!.for
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ro. e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, as demais insti

tuig6es oferecem poucas opg6es, a16m daquelas relacionadas a inte-

gragao regional, ngo apresentando areas de concentragao mais solidi-

ficadas em Relag6es Internacionais em sous currfculos. Ou podem ter,

mas sem os correspondentes recursos humanos.

No programa mais antigo -- o da Universidade de Brasilia, fun-

cionando a parter de 1984, os profissionais egressos da p6s-

graduagao na sua maioria ja. encontram trabalho, por exemplo na pr6-

pria Capital Federal. Com os do Rio de Janeiro acontece o mesmo,

sendo que muitos alunos que ai completaram sous mestrados, igual-

mente fizeram ou est:io realizando sous doutorados em RI ou em Ci-

6ncia Poliltica, tanto no pai.s quanto no exterior, terminando por ser

absorvidos pda pr6pria universidade ou por alguma outra dos grandes

centres, coma S:io Paulo ou Belo Horizonte.

As demais instituig6es que estgo oferecendo a graduagao em RI,

portanto, ao constituhem seu compo docents n8o t6m encontrado recur-

sos humanos suficientes -- embora estes possam ser encontrados algum

aqui, outro adolf e em nimero mais limitado do que as outras haas

mais tradicionais -- para ministrar sequer as disciplinas b5.silas como

Teorias das Relag6es Intemacionais, Introdugao is Relag6es Intemacio-

nais ou Organizag6es Internacionais e Poll.tica Extema Brasileira.

Um elemento que pods ser considerado agravante, que penaliza

as instituig6es, na busca de docentes qualificados em RI, 6 que muitos

desses profissionais, a16m de escassos, relutam em locomover-se para

lugares maid distantes dos grandes centros urbanos, polo menos por

doin motivos. Um doles 6 o receio de nio encontrarem ambiente con-
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siderado satisfat6rio para o plano exerci.cio de suas atividades, corren-

do o cisco de rapidamente ficarem desatualizados, em virtude da difi-

culdade de participarem com a freqii6ncia desejada de eventos relacio-

nados a sua area, perdendo os contatos ja estabelecidos. O outdo motive

6 de ordem pecunigria, por n5o perceberem vantagens suficientes que

consideram importantes como contrapartida para deixar os locais onde

se encontram baseados, mesmo sabendo que, neste 61timo casa, ter8o

que exercer atividades em dual ou maid instituig6es simultaneamente

Assim, durante algum tempo, os curios sofrerio prelui.zos com

poucas possibilidades de contar em sous quadros, a curio puzo, com

pronssionais titulados tanto em Relag6es Internacionais, quanto

odundos da Ci6ncia Politica, Sociologia ou areas conexas, com domi-

nic de conhecimentos maid rigorosos sobre assuntos internacionais,

que possum dar conta das disciplinas especilficas.

A pr6pria Universidade de Brasilia, em sous ini.cios, igualmente

enfrentou problemas do g&nero. Ao contrgrio, por6m, das demais ins-

tituig6es de ensino, sua localizag:io estrat6gica junta is instfncias de

poder, facilitou a incorporagao em seu compo docents, de pessoal al-

tamente qualificado na area de Relag6es Internacionais, vindo sobre-

tudo do Instituto Rio Branco e dos demais departamentos do Minist6-

rio das Relag6es Exteriores, ou de outras instfncias ligadas ao Direito

Internacional e a Hist6ria

Hg., contudo, algumas notfcias alentadoras. Uma delay 6 a cria-

gao recente dos Doutorados em Relag6es Internacionais no IRI/PUC

do Rio de Janeiro, funcionando desde agosto de 2001, com um s61ido

compo docents constitufdo por dez professores; e o da Universidade
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de Brasilia desde margo de 2002, cujo programa foi criado com pro-

fessores ngo s6 do Departamento de Relag6es Internacionais, mas

tamb6m da Hlist6ria. Destarte, essay duas instituig6es situam-se na

vanguarda da area de Relag6es Internacionais no pai.s, uma vez que a

UnB tem os tr&s niveis(graduagao, mestrado e doutorado), o mesmo
acontecendo em brave com a Pontiffcia Universidade Cat61ica do Rio

de Janeiro, ja que a graduagao em RI tamb6m comegar5. a ser ofereci-

da a partir de margo de 2003

A outra novidade 6 que a Coordenagao de Aperfeigoamento de

Pessoal de Ensino Superior (CAPES) concedeu recursos, em 2001,

para um programa de incentive a formagao de recursos humanos em

Relaq16es Internacionais denominado Programa San Thiago Dantas,

tendo financiado quatro propostas para criagao e/ou reforgo de p6s-

graduagao. Duas delay ja foram citadas nests texto. A primeira foi o

doutorado em RI da UnB; a segunda foio mestrado da UFRGS; a ter-

ceira 6 uma experi6ncia in6dita, ou sega, um programa inter-

institucional de p6s-graduagao em Relag6es Internacionais envolven-

do tr6s grandes universidades paulistas simultaneamente: a Universi-

dade Estadual Paulista Ji31io de Mesquita Filho(UNESP), a Pontificia

Universidade Cat61ica de S:io Paulo(PUC/SP) e a Universidade Etta

dual de Campinas(UNICAMP). Nests modelo o programa seri mi-
nistrado em ni.vel de mestrado, num primeiro moments, seguindo-se

depois o de doutorado; a 61tima proposta que obteve recursos foia da

Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que tamb6m deverf ter as

Relag6es Intemacionais como campo importance de investigagao e

doc6ncia a partir de agora.
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PERSPECTIVAS DO MERCADO DE TRABALHO

Apesar de a estrutura dos cursos se apresentar como uma das

quest6es que maid apreensao tem causado tanto aos alunos, quanto aos

especialistas no ensino em Relag6es Internacionais, outros assuntos

t6m, tamb6m, merecido atengao, fundamentalmente por parte dos es-

tudantes. Ou seja, o temp da profissionalizagao e do mercado de tra

balho. As d6vidas levantadas abarcam desde a pr6pria designagao do

egresso do curse,(sem denominagao coma os pronJssionais de outras

areas), apenas identificado coma "internacionalista", suscitando al-

gumas discord5.ncias, incluindo at6 propostas de criagao de uma reser-

va de mercado.

Esta Qltima id6ia, todavia, nio tem recebido boa receptividade

dos profissionais mais antigos que operam na area, at6 porque 6 com-

plicado definir com rigor qual o campo de atuagao que poderia vicar

apenas aos cuidados do especialista em relag6es internacionais, pro-

cedente disses cursor. Pods-se lembrar aqui, que hf alguns anos de-

putado catadnense apresentou a C&mara dos Deputados, projeto de lei

visando a regulamentagao da profissao de bacharel em Relag6es Inter-

nacionais, estabelecendo suas areas de compet6ncia. Apes muitas dis-

cuss6es feitas polos diversos cursos de RI, os estudantes decidiram na

Vll Reuniio do Conselho Nacional de Estudantes de Relag6es Inter-

nacionais(CONERI), realizada em Belo Horizonte, entry os dias 7 e 9

13

IS Cf. Paulo Roberto de ALMEIDA - "Profissionalizagao em relag6es intemacio-
nais: uma discuss:io initial", Observe/drip /n/ernaciona/ (1), outubro/dezembro de

1999, P. 13.



de setembro de 2000, com a participagao de 12 faculdades filiadas a

FTENERI, manifestar postura contrfria a regulamentagao da carreira,

tends fido solicitado ao deputado Antonio Carlos Konder Reid, autor

do projeto, sua retirada da pauta da Cimara dos Deputados. O proUeto

de lei, de 1999, dispunha sabre o exercicio da profissao de bacharel

em Relag6es Internacionais e autorizaria a criagao dos respectivos

Conselho Federal e Conselhos Regionais dos profissionais de RI.

E claro que as preocupag6es com o mercado de trabalho se jus-

tificam quando um aluno termina sua graduagao, e que atinge prati-

camente de maneira igual a todos os formandos. Trata-se, inquestio-

navelmente de uma preocupagao maid do que legg.tima. Por6m, ao in-

v6s de simplesmente enveredar por discursos dessa natureza, ou vicar

infinitamente fincando p6 nessas discuss6es, quigf fosse mais produti-

vo trilhar por outros caminhos: que os responsaveis polos cursor, co-

ordenadores ou diretores, trabalhassem junto is suas comunidades e

empresas, procurando explicar adequadamente o que 6 um professio-

nal de relag6es internacionais, o que o mesmo pode fazer, quaid suas

habilidades, suas ferramentas de trabalho e sua utilidade no mundo

atual, onde as mudangas se processam com rapidez dada vez maier.'"

lsto poderia ser feith, por exemplo, obtendo-se uma listagem de em-

presas medias e Brandes de suas regimes, e encaminhando-lhes/o/tiers,

material explicativo, etc.

14 Cf. Eiiti SATO -- ''Os desafios para a formagao de uma identidade comum no en-
sino de Relag6es Internacionais'', texto apresentado no V Encontro de Estudantes e
Graduados em Relag6es Internacionais do CONESUL, realizado em Brasilia, 30 de
outubro de 1999, mimeografado.
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Nesta diregao, o Estatuto do Centro Acad6mico do Curso de

Relag6es Intemacionais(CARINTER) da Universidade do Vale do
ltajai(UNIVALI), 6 esclarecedor, ja que explicita em seu Amigo 4',

item Vlll como um dos seus prince.pios norteadores ''promover e di-

vulgar o Curse de Relag6es Internacionais junto a sociedade"."

Talvez este seja um dos caminhos. Ao inv6s de tgo somente espe-

rar pda agro dos responsaveis pelos cursor, os pr6prios alunos, como

interessados maiores, podedam agir no sentido de divulgar dada vez

mats, o que 6 e o que faz o pronissional de Relag6es Intemacionais.

Como se saba, hf bastante tempo os alunos jf tem mostrado 6tima ca-

pacidade organizacional e se reunido em soros diversos, sqa nos En-

contros Nacionais dos Estudantes de Relag6es Intemacionais(ENERI),

Bela nos Encontros de Estudantes e Graduados em Relag6es Internacio-

nais do Cone Sul, encontrando-se reunidos atrav6s da Federagao Nacio-

nal de Estudantes de Relag6es Intemacionais(FENERI) e do Conselho

dos Estudantes de Relag6es Intemacionais(COlqERI) . Os eventos pro-

movidos desde 1996 em Brasillia, em Belo Horizonte, em Sio Paulo, em

Florian6polis, Salvador, Curitiba, ou no Rio de Janeiro sio claros

exemplos de que os estudantes t&m foijado, por conta e cisco pr6prios,

boas condig6es para promover e tomar cada vez maid conhecido o ensi-

no das Relag6es Intemacionais no pals. Claro que a atuagao conjunta

com as direg6es dos cursor favorecerf ainda mais este tipo de trabalho.

Atividades paralelas is salas de aulas, homo laborat6rios, jornais

e empresas jiiniores podem, certamente, dar contribuigao signi$1cativa,

5 Cf. Zs/a/z//o, p. (}l!!p://www.lead.el)s.utsc:for/dacol/carinter/egatuto.html )
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ajudando a alavancar ainda maid o desenvolvimento da area de rela-

g6es internacionais. Na Universidade de Brasilia, por exemplo, existia

uma empresa jiinior denominada ./?e/ Junior, Co?zst///aria /nfe/nacjo-

na/ e que foi inclusive uma das organizadoras do ] Congresso Brasf-

/afro de .Re/af8es /n/ermczcio/zaps realizado na Capital Federal em mar-

go de 1998. Iniciativas semelhanLes existem em diversas faculdades de

Ri do pals. Na PUC de Sio Paulo foi criado, tamb6m em 1999 o Ob-

servat6rio de Relag6es Internacionais responsfvel pda publicagao do

boletim Obsewaf6rio /?z/ernacfona/, de periodicidade trimestrale ela

borado polos integrantes do Projeto de Integragao Graduagao/P6s-

Graduagao em Relag6es Internacionais (PROIN).
Este tipo de atuagao, a16m de interessante, se torna necess&io

porque atinge uma populagao externa maid ampla at6 agora pouco
voltada ou informada sobre o curso ou sous problemas tanto de grande

curricular quando de conteddo. Em ouLra esfera, o papal desempenhado

pele ReINer(site brasileiro de referfncia em Relag6es Internacionais

htlpi#wwu:!zInE!:£gliL:b!) disponibilizando dados os maid variados pos-

siveis, sob a chancela do Departamento de Relag6es Internacionais da

Universidade de Brasl0ia em colaboragao com a Fundagao Alexandre de

Gusnao(FI.)NAG), polo MeiuoMI da PUCa4G QllglgUn)3fPLKl111UbJ2a@!!X;a]

e pda PENERI(!!!!p;#uB111:Bng!:!:c9111:for), entry ouLros, tem side de

suma importancia. Nesses sites pods-se obter n3o s6 informag6es so-

bre semingrios, curios de extensao, de p6s-graduagao no pars e no exte-

rior, pesquisas realizadas e em andamento, tests etc., mas participar tam-

b6m de foruns de debates com diversos professores, e ler publicag6es

tanto do Minist6rio das Relag6es Exteriores, quanto da pr6pria UnB.
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OBSERVA96ES FINALS

O campo de trabalho para os ''internacionalistas'' - a falta de

uma designag:io melhor -- nos pr6ximos anos deverf ser promissor, ja

que a falta de pessoas com formagao s61ida na area 6 patente, e o me-

mento polo qual passamos exige crescentemente proHssionais com

perfil maid amplo. Tudo parece favorecer a participagao dada vez

maior, em todos os niveis, dos egressos dos bacharelados de RI.

Como qualquer area que procura se firmar, as RI enfrentarao,

tamb6m, durante cerro tempo, alguns problemas, mencionados anteri-

ormente, que espera-se n5o demorario a ser solucionados, como a de-

fici&ncia do corpo docents e de acervo bibliogrfnico que algumas ins-

tituig6es t6m apresentado.

Por outro lado, dove-se ponderar, realm.sticamente falando, que

muitas das atuais instituig6es que nio conseguirem suprir essas defi-

ci6ncias de maneira adequada, e persistirem fornecendo curses com

qualidade abaixo daquela que poderia ser considerada razofvel, corre-

rio o risco de nio terem, depois de alguns anos, alunos suficientes

para assegurar sua continuidade.

A abertura de muitos cursos em uma mesma cidade tamb6m de-

vera acarretar o mesmo problema, jf que poderg. ocorrer a insuflci6n-

cia de demanda para preencher sodas as vagas existentes, o que ao

bongo do tempo comprometerf o planejamento orgamentgrio da insti-

tuigao, obrigando-a a tomar medidas mais drfsticas.

Mesmo em cidades medias, com a exist6ncia de um ou dois cur-

ses de RI, as instituig6es poderao encontrar dificuldades para mant6-1os
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apes album tempo into ja este ocorrendo faso os egressos nio consi-

gam ser contratados em peHodo razofvel na pr6pria cidade ou regiao,
em um raio nio muito distante. Nests 61timo casa, se for pensado o

deslocamento do professional formado em cidades medias para centres

urbanos maiores, como as capitais dos estados, sua formagao deverf ser

bastante boa para compensar possfveis desvantagens, porque teri que

competir com colegas de tradicionais universidades. Estas, como se

saba, por uma s6rie de fatores, t6m demonstrado possibilidade de ofere-

cer, comparativamente, cursor bastante s6]idos, a16m dos contatos que

s6 Brandes centros propiciam. Os pr6ximos cinco ands, provavelmente,

servo decisivos para termos um quadro maid definido, e sabemlos com

maior precisao quais cursos sobrevivergo frente a essay adversidades.

O quadro existente antes de 1995 e o posterior sio bastante dife-

rentes. Os curios existentes at6 meadow dos amos 90, coma o da UnB e

da Universidade Estfcio de Sa(UNESA), apesar de ja serem conheci-

dos, Cram contudo identiHicados, pda maior parte da populagao, como

tends objetivos maid especi.ficos: a primeira voltada para fornecer fu-

turos quadros para o Minist6rio das Relag6es Exteriores, e a segunda

maid preocupada com as t6cnicas e negociagao de com6rcio exterior.

A explosa.o dos cursor de RI a partir de 1995 primeiramente

com a PUC paulista, e no ano seguinte com a abertura do curso da

PUC mineira, serviu para derrubar algumas informag6es equivocadas,

mostrando, em primeiro lugar, que a finalidade dos cursor, tanto da

UnB quanto da UNESA ngo tinham atuag6es tgo restritas, como a que

muitos pensavam, ''formando'' apenas futures diplomatas ou t6cnicos

em com6rcio exterior. Em segundo lugar, que o campo de atuagao
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desses proflssionais 6 extremamente aberto, sendo que os egressos de

RI sio detentores de um conjunto de informag6es que nenhuma outra

modalidade de bacharelado oferece, o que os tornam altamente com-

petitivos no mercado de trabalho.

Certamente que apenas o aciimulo de informag6es no plano es-

tritamente te6rico, a longo puzo, ou mesmo a m6dio e curto prazos, se

demonstrarf insuficiente para que o formando do curso de RI dispute

postos nos maid diferentes setores, com chances de sucesso, a n5o ser

que se dedique a atividades acad6micas ou de pesquisas, fundamen-

talmente em instituig6es universitfrias ou em 6rg:ios governamentais

como o Congresso Nacional

Como bem champ atengao o diplomata Paulo Roberto de Al-

meida, que alia a prftica da negociagao homo funciongrio do ltama-

raty, a atividade desenvolvida em vgrias instituig6es de ensino superi-

or, ''uma /ra(Z/zg por exemplo, ou deja, uma empresa de com6rcio ex-

terior ngo se disp6e a contratar um professional apenas em virtude de

um brilhante curd.culo acad6mico, mesmo se ele for egresso de uma

conceituada faculdade piiblica. Ela 6 bem maid propensa a valorizar o

conhecimento prftico da nomenclature aduaneira, da regulamentagao

de com6rcio exterior, das normas t6cnicas em vigor nos mercados e$-

trangeiros' ' . ' '

E into que se espera de um bom professional das Relag6es Inter-

nacionais, independentemente da opgao de trabalho que deseja desen-

i6 Cf. Paulo Roberto de ALMEIDA - ''Profissionalizagao em relag6es intemacio-
nais: uma discussio initial '', Observe/6r/o /n/ernac/ona/ (1), outubro/dezembro de
1999, P. 13.
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volver: o dome.nio da teoria, crucial para entender e interpretar as

grander mudangas que se processam no cenfrio nacional regional e

mundial, e, tamb6m, o conhecimento pratico que tanto interessam is

empresas do setter comercial e industrial, nacionais e estrangeiras, ds

ag6ncias de fomento, is inst8ncias governamentais e is organiza96es

ngo governamentais

Clara que o dominic de todos eases requisites 6 diffcil, mesmo

moroso, levando album tempo, principalmente para um recem-
formado. Consciente disso, o aluno desde o moments em que ingressa

no curso tem que procurar obter o mfximo de informag6es posse.vel,

manter-se atualizado, realizar estagios, dedicar parte apreciavel de seu

tempo is leituras necessgrias, participar de eventos e, na medida do

posse.vel, estar atento i.s possibilidades de viagens, tanto no pals

quanto para o exterior, visando ampliar cada vez maid seu leque de

opg6es. Mas nio 6 into que ocorre, tamb6m, com grande parte das de-

mais profiss6es?
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