
J.

ANO    14

Entrevista
Carolina Bori
A professora da Faculdade de
Psicologia da USP conta sobre sua
experiencia na Universidade e na
SBPC e defende a extingao do
Conscho Federal de Educapao e a
criapfro de novo 6rgfro capaz de
responder ds necessidades da
educapao. P¢g7.#as 3 a 5.
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como C6digo de Etica, modelo de
formapto e Lei 41 19. Mudangas
deverfro influenciar 'dia a dia do
profissional. f?dg7.#c7 /4

NOVEMBRO/DEZEMB RO     DE      1994

Direitos Humanos

S=f<TRA\Nt>

er mudar

Mercado de
Trabalho

Psic6logos que atuam em equip€
multiprofissionais dao depoimento

sobre seu trabalho e fazem avaliapaii
das possibilidades de intervencao na

instituigdes ptlblicas, sem perd€
especificidadc.
Pdginas  11  e  12.

Avaliapao
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Carolina Bori, como 6 conhecida
nosmalosacndGmieoseclendifiLcos
do pals, ajudou o nascimertto da

psicologia  no  Bras[L  Coma professor a  da
USP ou presidenle  da Socledade Brastleira

para o Progresso- da Ciancia, pdrrticipou de
momeutos  importantes  da  vida politica  e
clentlifeadopals.Alndaestudande,fezvdrios
cursos  rLos  Estados  Unidos  e  rla  Europa,
trazendo  seu  conhecimeuto  e  experiancia
para  de"tro  da  univelsidade brasileira.``Meulugarderepousoerasei'i'Ipreausp'',

Ofiurma,   bel'rwhumorada. Muitas vezes, no
enmnto,suaexperi¢nciafasolieiteda,como
em    Rio  Claro,  onde  passou  tras  anos
participando  da  criacGo  da  Universidade
local. Depots de urn terxpo em Brasinia para
a instalapao do dapaTtamento de Psicologia
da  UnB, lecionou  no  Texas e  novamente
voltou ao Brasil para dirigir  o Centro de
Educac6o  em  Ciencias  Humanas  da
Universidade de SGo Carlos, onde crlou  o
qursodep6s-givduaofoeeduca€Goapechl.
E  com  base  nessa  experi6ncia  alLe  eta
comeuta a sirfua£6o da universidade hole, e
faladaspo§sibilidadesdereestruturapaodos
cur sos de psieologia.

acentuapao era mais em filosofia, embora ele
discutisse autores da psicologia.

Mas,  na  realidade,  a  mudanca  da
filosofia para a psicologia comegou de uma
tradicao     francesa,     de     se     discutir
profundamente, principalmente autores,  em
aulas  expositivas,  para  uma  cadeira  que
deveria se ocupar da psicologia. E a mudanea
foi no sentido de ja diferenciar areas, numa
concepgao da psicologia como subdreas.

Agora, essa observapao sobre o modelo
medico na psicologia e  importante,  porque
quando  foi  discutida,  na  congregagfro  da
Faculdade  de Filosofia,  a criapao do  curso
estadual  de  psicologia,  muitas  vozes  se
levantaram  para dizer que a psicologia tinha
que  ir  para  a area  medica.  Isso  aconteceu
mais ou memos em 1958 e esta registrado nas
atas  da  congregacao.  Era  urn  curso  de
bacharelado,oiiniconopais,\maexperi6ncia

" Havia uma proposta inicial de fazer do psic6logo

urn profilssional auxiliar.  A nossa luta sempre foi
contra essa proposta."

CRP - QuandQ_ a senhora coprecou a
trabalhar  em  psico]ogia,  a  pror]ssao  era`
ainda  incipiente  no  pats.  Como  foi  esse
perfodo inicia] de sua caireira profissional?

Carolina  -  Eu  comecei  trabalhando` ..,,
como  professora na Fapuldade de Filosofia,
Ciencias  e  Letras  da  USP,  ria  cadeira  de
psicologia.  Eu  estava,  naquelav ocasi5o,
fazendo  uma  especializapao,  na. USP.  Fui
convidada   pela   professora  -Ahita   de
Marcondes Cabral, que regia a cadeira. Com
o convite, me tomei a primeira assistente.

Eraumacadeiraquetinhaumatradig5o
bastante grande, porque quando foi criada a
Faculdade de Filosofia ela era regida por urn
professor  estrangeiro,  Jean  Mogue.    A

CRP  -  Hoje,  o  que  se  observa  6  a
critica aos prob]emas gerados pe]o mode]o
medico  na  formacao  do  psic6Iogo.  E  a
hist6ria que a senhora conta 6 a do curso
com  origem  na  fi]osof]a e  muito  ligado  a
educacao.  Como  foi  acontecendo  essa
mudan€a ao ]ongo da liist6ria?

Ca rolina - Born, eu estou me referindo
a histcha da Universidade de Sao Paulo. Se
estivesse aqui no meu lugar urn carioca,  a
hist6ria  seria outra.  N6s  contamos  a nossa
hist6ria bastante diferente deles.

Inicialmente   a  psicoiogia   estava
profundamente ligada a filosofia. Mais tarde
6 que se  agregou a Faculdade de  Filosofia

. aquilo que se desenvolvia na escola da prapa,
que era a psicologia educacional. Quando a
filosofia  decidiu  fomar  professores  de
primeiro e segundo graus, principalmente de
segundo grau, ela teve que incolporar a parte
de educapao. E rna parte de educapao que
foi  incoxporada  foi  a  area  de  psicologia
educacional.

pioneira.  Essa posi9ao foi  manifestada por
professores que vieram da Educapao.

CRP - A senliora tamb6m participou
da  comissao  que  elaborou  o  currjcu]o
minimo da psico]ogia?

Carolina - Isso foi em 62.  Mas nesse
periodo houve duas experiencias diferentes.
Uma  foi  a  comissao  para  elabora9ao  do
curriculominimo,emqueparticiparamvatas
pessoas   representando   universidades
diferentes. E houve outra comissao, tamb6m
do Ministdio da Educapao, papa julgar os
pedidos de registro profissional de pessoas
que  ja  trabalhavam  na  psicologia.  Esse
trabalho durou dois anos,  sob a direcao de
Lourenco Fimo.

Nessa   6poca,   al6m   do   curso   de
psicologia que existia na USP, que ja havia
fomado tres tunas, havia tamb6m urn curso
se iniciando em Minas Gerais e outro no Rio
de  Janeiro.  Mas  n6s  aqui  em  Sao  Paulo
estavamos mais adiantados.

A experichcia do Rio, por exemplo, era
diferente da no\ssa. 0 curso de psicologia li
teve inicio com os cursos do ISOP - hstituto
de  Selecao  e  Orientapao  Profissional  da
Fundapao Getulio Vargas.  0 hstituto dava
vinos  cursos  regulares  sobre  t6cnicas  em
geral.Lasefazianaspesquisasparaavaliapao
de testes, que assuinram o carater do curso
de psicologia. Enquanto isso,  n6s esfavamos
aqui  formalizando  urn curso  de  psicologia
mesmo.

Quando foi assinada a lei que criou a
profissao  e  estabeleceu  o  curso  de  nivel
federal, ja existian algumas experichcias. A
da USP parece que 6 a mais longa e a mais
estruturada,  porque Sao Paulo ja tinha uma
Legislapao  Estadual  que  se  aproveitava  da
divis5o que estava ocorrendo nas subaleas da
psicologia. Aquilo foi possivel porque ja se
comecava  a  fazer  aqui.  Informalmente
existiam valas disciplinas, por isso e que foi
possivel.

Nessa epoca tamb6m houve a criapao
da  Associap5o  Brasileira  de  Psicologia.  A
Sociedade de Psicologia de S5o Paulo, que ja
exis.tia,erapujante,chegouatermuitossdeios
e  se  reunia  com  muita  frequencia.  Nesse
momento, os cursos ja n5o se resulniam em
abordar  somente  os    testes  para  ajudar  as
pessoas que estavam querendo novidades na
area  profissional,  mas  queriam  tamb6m
discutir posic6es te6ricas.

E  a  Sociedade  de  Psicologia  ajudou
muito.     Ela  trouxe  para  o  convivio  da
universidadepessoasquetrabalhavamnadrea,
Efoiessaexperienciaquenospermitiuexigir
a  abertura  de  urn registro  especial para as
pessoas que estavam trabalhando.

CRP - Dessa 6poca foi publicado urn
artigo do professoi. Fred S. Keller em que
ele fa]a sobre sua experiencia nun pals da
America Latina e cita a experi6ncia da UnB
e da USP. 0 que significou esse momento?
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Carolina  -  Isso  aconteceu  em  1960,
qundooprofessorFredKellerveioaoBrasil
pela primeira vez,  a  convite  do  diretor  da
Faculdade  de  Filosofia,  professor  Paulo
Sawaya.  Como era da drea de  fisiologia,  o
professor  Sawaya achava  que  a  psicologia
deveria  se  orientar  para  uma  area  mais
experimental e era o que se estava tentando
fazer. A professora Anita ja tinha comecado
alguns laborat6rios de senso-perc epeao.

Naquela 6poca, fmal de 50, havia urn
esforco  muito  grande  na  USP  de  discutir
aquilo tudo que n6s estivanos fazendo com
o  curso.  0  curso  havia  sido  criado,  tinha
alunos  muito  bons.  E  se  discutia  muito  a
questao  de  carga  horaria,  o  que  mais
acrescentar, se debatia muito com o pessoal
dabiologia,seintroduziugehetica,sediscutia
muita  estatistica,  enfim,   quest6es  que
realmente  dizialn respeito  ao  curso  que  se
estava     criando.     Havia     toda     uma
movimentacao,  principalmente  no  Rio,  de
regulamentar o curso e toma-lo federal.

E como o principio da hist6ria do curso
surgiu  de  uma  proposta  ja  colocada  no
executivo,entaon6simediatamenteadotanos
a posicfo  de defesa, de critica,  e com isso
essas  reuni6es  eram  importantes,  porque
permitiam     que     pessoas      que     nao
necessariamente  se  amavam  pudessem
discutir  sistematicanente  o  curso  e  o  que
estava  acontecendo.  Eu  acho  que  foi  ulna
ocasiao muito importante como base.

Tinha a Sociedade de Psicologia de S5o
Paulo  e  estava  se   criando  tamb6m  a
Associap5o Brasileira de Psicologia. Porque
a  Associapao  foi  criada  para  defender  as
posig6escontraapropostainicialdefazerdo
psic6logo urn profissional auxiliar.  A nossa
lutasemprefoicontraessaprimeiraproposta.

CRP  -  Na  d6cada  de  70  temos  a
constituicao  dos  Conselhos.  De  alguma
maneira, junto  com  outras  entidades  que
surgiramtamb6mnessa6poca,usConselhos
contribuiram para o enfraqueeimento dessa
perspectiva  de  organizacao  que  era  da
Sociedade e da Associaeao? Ou sao coisas
ind ependentes?                          r

Carolina-Nao,caminharanisaparadas,
infelizmente.  A  Associap5o  Brasileira  de
Psicologia,  pela forma como  se  organizou,
deveria ser uma aglutinap5o  de  sociedades
regionais.   Ela   conseguiu   estabelecer
Sociedades em Minas Gerais, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul, mas o Brasil nfro 6 isso
s6.  Mas  depois,  ela,  como  Sociedade,  se
tomoumaisprofissionalizante.Elanaonasceu
para isso.  Ela nasceu com a ideia de que a
psicologia, como area de cieqcia, deveria ser
fortalecida.

No  Brasil,  na  6poca-,  .comecaram  a
aparecerasSociedadesdedreas.ASociedade
Brasileira de Fisic.ay de Biologia.  Era isso o
que  se  queria:  congregar  as  pessoas,  que
estavantodasdispersap,parafazerat;.asede
uma  discussaQ  s6fia iobre  a  area  do
conhecimento.  As pess-Gas  que  estavan na
direcfodaAsscoiapfoBrasileiradepsicoloda
nunca  entenderan  isso.  Acharam  que ,era
preferivel leva-la para o lado profissional.  +

Eu  fui  muitas  vezes  acusada  de  ter
aberto  demais  a  porta  de  entrada  da
Associapao. Mas acho que nessa hora voce
ten  que  ter todas  as pessoas juntas.  E ds
pessoas  decidem  o  que v5o  fazer.  Mas  as

pessoasqueestavannaAssociapaoBrasfleira
de  Psic`ologia,  na  6poca  em  que  surgiu  a
possibilidadedecriap5odoCouselho,estavan
interessadas no  Conselho.

CRP - Uma das propostas debatidas
pelos  psic6logos  ao       longo  deste  ano,
duranteosCongressosNaciona]eRegional,
foi uma tese que, embora nao apareca de
forma expLicita, traz a ideia de fazer a fusao
entre  Conselhos  e  sindicatos,  alterar  a
natureza  dessas  entidades,  colocando-as
como  de  direito    privado.  Isso  seria  urn
passo  para  a  criacao  de  uma Associa€ao
Nacional  de  Psic6logos  ou  da  Psicologia.
Como a senhora v6   essa proposta?

Carolina - Born 6 preciso ver como
ela 6 pensada dentro do  pr6prio  Consemo.
Em  principio,  parece  uma  proposta  muito
favoravel  ao  sindicato,  enquanto  que  as
universidades  estao  fora  desse  contexto,  a
nao  ser  pelos  profissionais  que  estao
participando dessas entidades.

Eu n5o  sei  se  essa questao ten uma
perspectiva  prdxima.    N5o  di,  porque  os
cursos   de   psicologia   foram   criados

Uma mudanca de curriculo exige que
as pessoas tenhan conhecimento do que e
psicologia,  do  que  ela  faz  hoje.  A  nossa
psicologia nao e uma psicologia diferencial,
nem  liVIos  norte-americanos  existem  mais
sobre  essa area.  A nossa psicologia  social,
comtodososproblemassociaisquen6stemos,
6 ridicula. N6s nao temos livros aqui. Temos
uma colecao de artigos, mas quem 6 que cita
urn artigo brasileiro? Ningu6m. Basta vcr as
teses.

Entao,  precisaria  ter  pessoas  que
realmente conhecessem a psicologia, porque
emprimeirolugarvocetemquefazeroretrato
da psicologia. Nao e possivel inventar cursos
se nao se tern o conhecimento. i sobre isso
que se deveria erigir a fomapao.

Ai  o  conselho  pode  falar,  porque  ele
conhece as dificuldades que os profissionais
estao  sentindo.  E  eu  imagino  que  sejam
muitas.  Nao  6  por  acaso    que  o  Conselho
Federal   chega   a   conclusao   sobre   a
porcentagem  enorme   de   pessoas   que
realmente nao sfo mais profissionais liberais.
Trabalham  sob  as ordens  de  algdem.  Quer
-dizer, aquilo que se rejeitou em 60, que era a

'' Deveria ser criada uma pesquisa remunerada
sobre a realidade da psicoldgia no Brasil.

Ndo 6 possivel iaveutar cursos se ndo se tern
o conhecimento."

independente do  acompanhamento  de uma
sociedade  cientifica,   Entao  eles  est5o
fomlando  profissionais  de  toda  ordem.  Os
cursos de p6s-graduapao, que deverian ter a
responsabilidade  de  acompanhar  isso,
tanbem nfro estao respondendo, no sentido
de  que  aqueles  que  se  prop6em  a  uma
forma95o  cientifica  de  pesquisador  sao
poucos,  A  maioria  se  prop6e  a  formapfro
profissional e n5o tern a coragem de admitir
que esfa fazendo isso para nao ficar, dizem
eles, numa segunda categoria.  Isso e mortal
para a psicologia.

CRP - Quando a senhora fa]a desse
momento em que se discutia uma s6rie, de
quest6es da psico[ogia como area cientif]ca,
estf  se  referindo  a  uma  tematica  muito
atua].  As  discuss6es  de  hoje  sao  muito
pareeidas. De que forma a senhora pensa
que  essa  discussao  deveria  estar  sendo
colocada hoje, e como pode ser articulada
entre   as   entidades   organizativas   e
universidades?

Carolina -Isso ai para mimja 6 doen9a
da psicologia. Eu nunca assisti tantas vezes a
mesma cena.  Sempre que  se ten urn novo
forum,  acaba  se  discutindo  coisas  que  se
discutiam em 1 970. Estou convicta de que os
Conselhos nfro podem fazer essa discussao
sozinhos. Nfo 6 possivel o Conselho discutir
no fin da linha. Como 6 que ele pode discutir
semauniversidade?Deveriasercriadaalgunia
instancia onde  isso pudesse  ser feito.  Uma
pesquisaremuneradasobreasituapaorealda
psicologia no Brasil.

proposta do psic6logo ser auxiliar, e que n6s
lutanos  contra  com  unhas  e  dentes,  6  a
realidade hoje.

Necessidades,  n6s temos muitas,  mas
como  6  que  se  faz?  Quantas pessoas ja  se
fomaran para trabalhar em clinica? Qual 6 a
nossaprodngaoemclinica?Criamosmedidas?
Crianos procedimentos? 0 que n6s fizemos?
Como 6 que n6s tratanos das pessoas?

CRP -A psico]ogia, especialmente em
periodos de ci.ise social, serve para  tudo.
Os termos psico]ogia e psicol6gico tornam-
se de senso comum e vemos urn incremento
das formas irracionalistas. Nao s6 fora da
psico]ogia, mas   tamb6m dentro,  ha  toda
uma  faci]itacao  das  coisas  onde  nao  se
precisa  ter  grandes  esfor€os  te6ricos,  de
pesquisa, de producao de conhecimento. A
pr6pria  universidade  abriu  mao  desse
conceito fundamental que 6 o de pesquisa.
E  se  a  nossa  area  nao  esta  produzindo
conhecimento,  porque  talvez  tenhamos
faci[itado, tornado excessivamente e[astico
o  conceito  de  pesquisa,  como  6  que  n6s
vamos fazer?

Carolina-Eporissoqueeupensoque
precisariamos ter antes o panorama do que 6
essa area de conhecimento que em geral, no
mundo, se chana psicologia. 0 que ela esfa
fazendo? Esfa estudando os deficientes? Esth
estudando  a  violencia?  Esta  estudando
organizap5o? Primeiro precisanos ver o que
essa irea oferece de instnmental para poder
dizer como 6 que isso pode ser aproveitado
por urn profissional.  A pesquisa nfo  entra

como alguma coisa a mais,  ela entra como
base do conhecimento.

Num  pals  com  tantos  problemas  de
educap5o o curso nao esfa pensado, nao esta
equacionado para isso.  Esse  6 o problema.
Nao se ten em mente o que 6 a psicologia, e
principalmente as areas novas, que deverian
estar   interessando   tremendamente    o
profissional, porque elas tratan de medidas.
Ha muita critica dos testes, mas o que se poe
no fugar? Que mensuracao voce ten?

N5o e possivel mais continuar a se fazer
reuni6es para mudar o curiculo. Acho que e
uma  perda  de  tempo.  Acho  que  ningu6m
juntou todas as propostas.

CRP -A senhora participou da SBPC
nun momento fundamental para a ciencia
no Brasi]. Urn momento em que a Sociedade
ocupou  ]ugar  politico  de  destaque  sem
deixar  de  lado  sua   funcao  cientirica.
Poderia   fa]ar   urn   pouco   sobre  essa
experiencia e das perspeetivas que ve nestas
quest6escientir[cas,aluzdessaexperiencia?

Carolina  -  A  SBPC  nasceu  de  uma
contestapao, ja nasceu. defendendo ci6ncia e
tecnologia,  principalmente  ciencia,  pois,
quando  ela  nasceu,  em  1948,  a  tecnologia
ainda nao era uma  palavra tao pbblica. E ela
conseguiu criar no seu bojo  a id6ia de que
associac6es sao importantes.  Eu tenho para
mim  que  6  importante  as  pessoas  estarem
associadas. N6s n5o temos uma tradigao de
que os associados trabalhem. E se precisaria
criar essa id6ia de que as coisas ten que ser
discutidasporgruposdepessoas,quetenhan
interesses  comuns  ou  conflitantes,  pof -que
nao?   A c'iencia vive  disso,  da critica e  da
conscientizac5o,  nao  se  tern  verdades
absolutas.

E    eu    vejo    esse    papel    sendo
desempenhado per muitas  sociedades,  que
nasceram no bojo da SBPC. Eu acho que nao
existe nenhuma sociedade das grandes areas
que tenha sido criada fora da SBPC.

Outra fungao importante,  para mim a
mais importante que a SBPC desempenhou,
foi  no  desenvolvimento  das  sociedades  de
ciencias  humanas.  Ela  ofereceu  urn  pouso
para  o  pesquisador  isolado  poder escrever
seu  trabalho  e  depois  comecou  a  oferecer
espaco   de  organizag5o     para  aquelas
sociedades aparecerem e se fortalecerem. Ela
tornou    o    pesquisador    uma    pessoa
reconhecida,  pelo memos  entre  os  pr6prios
pesquisadores.       Porque    muitos    dos
pesquisadores  brasileiros  excerciam  a  sua
atividade  isoladamente.  Grande  parte  dos
grandes  nomes  mais  antigos  trabalhavam
sozinhos.  A id6ia de grupos, de assistentes,
tudo isso 6 ben mais recente.

Esse  apoio  ao  pesquisador  levou  a
SBP`C   a   se   digladiar   com   a   questao
orcainentdria. Entao essa 6 uma preocupap5o
muito  grande.  Algumas  vezes  ela  venceu.
Grande  parte das vezes  ela nao  conseguiu
convencer  aqueles  que  decidiam  sobre
or9anento.  Ela  fez  vinas  tentativas  nesse
sentido,    inclusive  discuss6es  no  pr6prio
Congresso Nacional, mas isto nao chegou a
mudar o rumo das coisas e ate hoje se tern
esse descalabro que e o limitado oreamento
para a ciencia e tecnologia. Nunca estivemos
tao nd @esde 1 99 1 .



CRP  -  Fa]ando  urn  pouco  sobre  as
teses  aprovadas  no    Congresso Naciona[
Constituinte  da  Psicologia,  uma  das
quest6es mais po]emicas mos debates foi a
discussao sobre o que dove ser privativo do
psic6Iogo.   Havia   uma   tendencia   de
amp]ia€ao do espectro do que 6 privativo
do psic6]ogo. Qua] a sua opiniao sobre esse
assunto?

Carolina -Eu acho que se o psic6logo
lida com gente, ten outros profissionais que
tamb6m lidam com gente. Ele n5o pode ficar
isolado. Esse privativo ai 6 uma exorescencia.
i  uma  coisa  absurda  no  desenvolvimento
cientifico.  Quer  dizer,  hoje,  conforme  os
problemas  que  voc6  es fa  estudando,  voce
precisa  de  outras  areas  para  estudar  e,
portanto, para utilizar aquele conhecimento,
voce vai precisar de outros especialistas. Esse
privativo ai era uma defesa de territ6rio que
nao se justifica mais.

CRP -  Quando a  senhora  diz  que  6
contra   atribui¢6es   privativas   para   o
psic6logo, natura]mente nao desconliece que
hf uma espeeir]cidade em sua formacao e
atua¢ao profissional. Como a senhora v6 a
questao do privativo ` `versus" o especifico
na atuacao profissiona] do psic6]ogo?

Carolina  -  Pegando  urn  exemplo
extremo. Em muitos dos procedimentos que
o psic61ogo usa ele precisa de intermediirios,
eleprecisadospais,ouummembrodafiniilia,
da professora.  Como e que se faz se nao se
ensina os procedimentos para essas pessoas?
Quando voce pega s6 o individuo, a id6ia de
urn consult6rio, como 6 que voc6 faz na hora

que o psic6Iogo 6 chamado para reestruturar
uma instituicao? Ele nao pode fazer sozinho,
ele precisa ensinar a algu6m procedimentos e
esses procedinentos tern que ser usados por
essa pessoa. Se rfeo, como 6 que ele faz? Ele
nao vai  poder  atuar junto  a cada membro
dessa  instituicao.  Numa  intervengao  numa
escola, ou nun bairo, por exemplo,  como e
que ele faz, se estiver sozinho?

Eclaroqueeuestoudandounexemplo
extremo, mas acho que nao tern sentido nisso.
E depois, o  que a psicologia quer?  Que as
pessoastenhamumavidamethor.Apsicoloda
e  para  isso.  Para  que  fazemos  psicologia?
Porque queremos que o conhecimento sobre
o ser humano o love a viver de maneira melhor.
Isso  devia  ser  conhecimento  do  individuo,
para ele mesmo. Quer dizer, grande parte do
conhecimento   da  ps`icologia  devia  ser
conhecimento para cada urn.

CRP  -  Eu  You  dar  urn  exemp]o
tamb6m  extremado.  O {curso    de  servi¢o
social da PUC de Sao Paulo ten ? discip]ina
psicoterapia familiar. Eles deftn.den essa
id6ia porque atuam com familias. Como 6
que f]ca quando se faz essa passagem  de
uma i rea de atuacao para outra, que exige
urn conhecimento especff|co?

Carolina  -  Eu  ach6  -que  todas  as
profiss6es t6m esse problema, onde come¢a
o profissiorml e onde vai o leigo.  Mas a lei
nao vai impedir. que isso aconte9a., porque 6
uma  questao  de  fomap5o,  Lembrando  a
hist6ria,osassistentessociaissaoosprineiros
a recla- da lei.

Eu nao vejo nenhum mat, ao contrino,
eu  acho  que  6  urn  avango  eles  estarem
aprendende isso, Porque eles realmente lidam

com a finilia. 0 psic6logo nao esfa indo na
famflia.  Entao,  quem  6  que  vai  fazer  esse
trabalho? Agora,  esse trabalho nao  deveria
ser    feito    por   urn   assistente    social
isoladamente.  Nisto,  eles  estad  elTando  na
formapao do assistehte social.

Ele esta fazendo porque n5o ten outro
para fazer.  Se nfro tern outro,  o fazer dele,
desde  que  preparado,  6  born.   Ele  esta
prestando un servico.

Eu me baseio muito mais na exig6ncia
de  fomagao,  porque  o  psic6logo  poderia
trabalhar com o assistente social, desde que o
assistente  social  fosse preparado.  Mas eles
t6m uma aberrapao na formagao. Todos eles
se  fomam com o mesmo. modelo,  seja no
Nordeste ou no Sul. Quer dizer, eles nao dao
importincia aos fatores sociais e culturais da
regiao  onde  trabalham.  Isso  nao  esta  no
culTiculo. Eles tern urn curriculo-padrao. Mas
o  assistente  social  6  urn  profissional  mais
indicado  do  que  o  psic6logo  para  estar
trabalhandonodiaadiacomafamilia,porque
o psic6logo nao vai fazer isso.

Achoquesedeveriabater6pelopreparo
daquele  que  vai  trabalhar  junto  com  o
psic6logo.  Assin  como  n6s  lutamos  pelo

as tecnicas do psic6logo sao de uma origem
que  nao  tern nada  a  ver  com  a teoria  do
pedagogo.

Naminhaopini5oessaformapaodeveria
ser feita no curso de psicolngia, mas com a
presenga da educagao mais macicamente. Se
comeca com psi, tern que ser psicologia. Mas
essa 6 uma questao de formacao, porque se
inventam novos nomes para problemas que
sao antigos.

Se o psic6logo trabalha com urn medico
que  usa  drogas,  ele  deve  saber o  que  es fa
acontecendo  com  aquele  organismo,  senao
tudo o que ele fizer sera em vio, e 6 rna area
que dificilmente sera ensinada nos cursos de
psicologia. 0 sujeito nem sabe os nomes das
drogas que os medicos usam e muito menos
os efeitos das drogas. Eu acho que 6 realmente
s6ria a questao da formag5o. N6s fomos para
tfas na forprae5o do psic6logo.

CRP - Reiteradamente has discuss6es
sobre forma€ao acabamos mos defrontando
com o prob]ema da autonomia universitaria,
urn  tema  de]icado  que,  invariavelmente,
serve como j ustif[cativa para que entidades
como  os  Conselhos  nao  interfLram   na

"0 Conselho dave garantir du;o prod ilssional

atenda a populacdo. A autonomia das
universidades ndo pode ser colocada na frente

numa questdo como essa"

melhorpreparodopsic6logo,deveriamoslutar
pelo  melhor  preparo  dos  outros.   Fazer
exigencias.  Porque  se  ningu6m vai  fazer  6
pior a situneao.

CRP  -  Veja  o  exemp]o  da  area  de
educacao.  A  pedagogia  nao  reso]veu  os
prob]emas de educacao escolar, a psico]ogia
tamb6m n5o os resolveu. E como essas duas
areas  de conhecimento  nao  se disp6em  a
conversacao, r[ca urn vazio e se engendra
uma       nova       profissao,       chamada
psicopedagogia. Em re]acao a isso,  qua] a
sua opiniao sobre a  revisao da  Lei  4119/
62?  A  revisao  deveria  especiricar  de
maneira  ampla  a]gumas  quest6es  que
repercutem  na  formacao,  inc]uindo  ou
exc]uindo o que ja esti especificado como
privativo?

Carolina -   Esse  6 urn problema das
areas onde a presenga dos dois parceiros ou
mais 6 absolutamente necessdria. Nesse caso,
voce tern de urn lado a pr6pria natureza da
pedagogia.    A   natureza   da   area   de
conhecimento  n5o  lhe  da  instrunentos  de
intervengao, principalmente no Brasil, onde
sempresefezgrandesteori2ap6es,abominou-
se a pesquisa e, al6m disso, discute-se mais

I os aspectos filos6ficos da educapao do que
da intervengao.

Como 6 que se vai intervir? Porque essedr``psicopedagogismo''dequeseestafalando

i,6  para  interveneao.  Enfao,  ele  vai  usar  o
psic6logo como aquele que usa as tecnicas
para intervir. Isso nunca vai dar certo, porque

formacao.  Qua],  na  sua  opiniao,  deveria
ser o   papel e a conduta de entidades como
o Conselho no sentido de contribuir para a
discussao sobre a forma€ao?

Carolina  -  E  preciso  acabar  com  o
Consemo Federal de  Educapao.  A filosofia
toda dessa situaeao  deriva deles.  N6s,  sem
ddvidanenhuma,precisanosdeoutros6rgaos
centrais  de  educapao,  que  sejam  flexiveis.
Ningu6m  entende  a  continuidade  desse
Consetho Federal de Educapao. Porque nada
daquilo que eles decidem acontece, a n5o ser
as licen9as para funcionarem instituicdes. Ele
nfro se alimenta de dados. Nfo levanta dados.

E temos a ausencia de urn 6rgao que
discuta  os  problemas  da  educa9ao.   0
Conselho  Naciorml  da  Educapao,  peusado
pelo Anisio Teixeira,   nao vingou, mas isso
daria  a  verdadeira  autonomia  para  as
universidades.  A proposta  era  distinguir as
instituic6es  que  querem  se  estabelecer
realmente como universidades daquelas que
querem ser escolas de eusino superior.

A   universidade   deve   ter   certas
caracteristicas.  E  deve  querer  melhorar  o
profissional que ela esfa formando, mas ela
perdeu isso de vista.  Porque o que acontece
6  que,  como  existe  urn  curriculo  minino,
segue-se  esse curriculo e 6 como se a fungao
estivesse cunprida.

A autonomia esfa sendo discutida muito
mais em temos financeiros. A universidade
esta  desvairada  atras  de  dinheiro.   Esta
procurando patrocinadores para tudo o que
faz,porquenaodimais.Paraqueaautonomia
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sejaverdadeira,paraqueauniversidadepasse
a se distinguir nessa ou naquela area - nao
precisa ser em todas as areas - vai depender
dela  assumir  esse  papel,  independente  de
6rgao que fica la em cima.  S6 assim 6 que se
teria a possibilidade  de  se fazer reahente
experiencias  acompanhadas  de  curTiculo.
Quer  dizer,   a  pr6pria  universidade  se
empenharnissoesedistinguirpelaspesquisas
que  faz,  pelo  conhecimento  que  produz  e
pelos  profissionais  que  forma.  Mas  isso  a
gente nao ve nas universidades.

CRP - N6s temos  hole no Brasil  em
torno de 120 a 125 faculdades de psicologia.
Em Sao Pau]o, estamos com 35 e, ate o final
do ano, se passarem mais quatro pedidos,
vamos  para    quase  40  cursos.  Por  outro
]ado,  temos  urn  ci]culo  de 35  a  40°/o  de
profissionais desempregados na profissao.
E ten ocorrido coisas absurdas dentro das
faculdades,        principalmente        nas
particu]ares,     que     continuam     sem
acompanhamento,  sem  avalia¢ao,  sem
rlscalizacao.  A  senhora  imagina  que  os
Conselhos    Regionais    de    Psicologia
deveriam  proceder  a  uma  ava[iacao  de
todas essas facu]dades?

Carolina -Eu acho que esse 6 urn pape]
que o Conselho deveria ter. 0 que o Conselho
se  prop6e  a  farer?  Ele  nao  se  prop6e  a
defender o profissional, mas  a garantir que
esse profissional atenda a populapao. Entao,
se  ha  alguma  divida,  deve-se  levantar  os
dados  para  ver  o  que  esfa  acontecendo.  i
muito  serio  isso,  porque  a  autonomia  das
universidades nao pode estar sendo colocada
na frente numa quesfao como essa.  Nao  se
esfa falando do aluno, mas daquele que es fa
fora,  saido  da universidade.  E tanb6m nao
adianta instituir o exane de ordem, porque 6
somente mais urn exame.


