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Este caderno traz quatro pequenos artigos:

Ensino superior n&o f I,{llhersidade -- e o que disco se pods ex-

frafr2, de Reginaldo C. Morals e Juliana do CouLD Ghisolfi, apre-

senta alguns dados e id6ias correntes a respeito do ensino superior
no Brasil recente. Dispute algumas de suds perversidades e sugere

alguns parametros para a busch de solug6es. O texto deriva de

pesquisa de iniciag3.o cientifica financiada pda Fapesp

Ensino superior }lo Bl"asia, ano 2002: especu\agnes heterodoxas

sabre fz//arno/ives iden, de Reginaldo C. Morals, re6ne id6ias

po16micas e muito pessoais do autor, a respe + nr . JUANA

ito de formatos me-

nts explorados (mental e praticamente) para as instituig6es dense

campo.

.,4 C/never.sfdade e sez,/ esPa(o, de Reginaldo C. Morals, pretends

introduzir a discussio sobre o que 6 proprio da universidade, para

diferencif-la de outras instituig6es de ensino superior

l

2

3

3



4.
BalQco Muildiat, Universidade e ensillo super-ior }lo Btasit recente

-- no/a de ./2esgz/Aa, de Maitf de Paula e Silva, apresenta resulta-

dos parciais de pesquisa cientifica ja, conclui.da e financiada polo
programa PTBTC/CNPq, a respeito das conex6es entre as id6ias da

Banco Mundia] e as iniciativas do governo brasileiro, no campo
da educagao superior. nos dais mandados de F.H.Cardoso.



ENSINO SUPERIOI{ NAO £ UNJ\'ERSIDADE - EO

QUE DISSO SE RODE [XTRAIRo

Reginatdo C. Mloraes

Dept ' de Ci6ncia Polftica do LECH
Jul.i,ana do CotLto Ghisot$

Mestranda em Ci6ncia Polftica do IFCH

Das detinig6es, pressupostos e dilemas

lsto ng,o 6 propriamente um artigo cientilfico - ou polo menos um

artigo convencional. E talvez uma cr6nica, um acerto de especulag6es

muito pessoais, ainda que fundadas em observagao, em empiria e eln

dedug:io
Antes, por6m, esclaregamos alguns pontos de partida. O primei-

ro doles remote a distingao entry zinfversldade e e/zsfno superior. Em

um disses palos, temos a produgao de conhecimento novo e ploneiro

dade dos dais co-autores
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bem como formagao de pesquisadores que mantenhaJ-n, reproduzam

e ampliem esse sistema de inovagao. No outro polo - e, portanto, n5o

necessarlalnente no mesmo rumo - temps o ensino p6s-secundfrio

voltado a formagao de quadros profissionais de navel superior para
atuar no mundi comercial. nas entidades ptiblicas, elc.Z Contudo. en

tre os dois argo dove haver de comum: a dimens5o da cidadania, da

integral:io social, do desenvolvimento da colnunidade, do ofereci-
mento de oportunidades para a mobi]idade social e para o pluralismo

de valores. A educagao, nesse sentido, ngo visa apenas preparer o in-

divrduo para operas no mundo, mas tamb6m, e sobretudo, para operar
o mundo. N:io dove ending-lo apenas a utilizar fenamentas, mas a re-

fletir sabre a conveni6ncia de deixar de usf-las. O cidadgo 6 muito

mais do que um 'agente econ6mico '. iE algu6m que se lorna capaz de
ouvir, na praia, projetos diferentes sobre o uso dos bens pi3blicos... e

votar. E algu6m capaz de palticipar de um ji3ri, ouvindo ar.gumentos.

sopesando provas e defesas, para emitir um jufzo. E ajgu6m capaz de
dizer sim ou nao, quando Ihe ordenam que faga into ou aquino. A edu-

cagao, como se v6, 6 um pouco inais do que aquisig:io de habilidades

para o trabalho ou de conhecimento pioneiro, na fronteira da ci6ncia e
da tecnologia.

As dimens6es arima mencionadas nio necessariamente con-

vivem em harmonic. Nio ilecessariamente t6m o ]nesmo relevo e

atengao, a depender de lnomentos e situag6es. Nio necessariamente se
instalam nas mesmas instituig6es.

IHl%%Fn :ul\:='m!::f
longs e de curto alcan
nests caderno: "A Uni
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I -- Antes dos N6meros

Aeora, deveHamos passar aos dados num6ricos. Sgo relativa-

mente simpler, sem nenhum exercfcio estatfstico sofisticado - ate polo

contrfrio, sgo toscas tabelas de dupla entrada. Algumas das cifras fo-

rum extras.das de estate.sticks oficiais - basicamente, o denso do ensino

superior do MEC, disponivel na homepage do INEP3. Outras foram
.eunidas a partir de relat6rios de universidades estaduais paulistas

(Unicamp e Unesp), que hf muitos amos realizam levantamento sobre

o perfil socioecon6mico dos vestibulandos e ingressantes. Outras, ain

da, resultam do questionario socioecon6mico do Exams Nacional de

Curses (o "provao")
Antes por6m, cabs um aviso. Os n6meros foram aqui reunidos

para aludar a discutir um argumento-padrao, que costume .] . . .. I.,=

ser encon-

trado no discurso de autoridades educacionais, de consultores de enti-

dades multilaterais (coma o Banco Mundial), de jornalistas. O argu

mento pods ser sintetizado na seguinte forma:

ou nao, dependendo da sua ronda ou da ronda de sua famflia

No enderego eletr6nico: http://www.hep.gov.for
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Esse arguments pode ser transformado e decomposto nas se.
gumtes proposig6es, abaixo numeradas:

l

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

9
A distribuig5o de ronda 6 perversa.

A redistribuig:io de ronda (operada pdas polrticas socials, como
educag:io) 6 pelversa

Pobres pagam os impostos e sustentam a universidade publica.
S6 ricos entram na escola publica e gratuita

S6 estuclantes que estudam em co16gios particulates entram na univer
sidade publica

Ospobres estudam em co16gios pablicos e s3o recusados puja univer-
sidade publica

Estes pobres v5o papa as faculdades privadas.

Devemos cobrar mensalidades nas universidades p6blicas papal
a. promoverjustiga redistributive e
b. complementar seu orgamento.

O pagamento ou n5o de mensalidades seria definido a parter da
aferigao da ronda do estudante ou de sua famflia

Efetivamente, 6 difTcil contestar a proposigao 1, em um pars em

que 20q6 da populagao concenlram 63% da renda. O que a proposigao

2 afirma 6 Haig grave: que as polrticas sociais, que aparentemente se

destinaJn a corrigir o mercado, reforgaln e aprofundam sua perversi-

dade. Esta afil-macao ja 6 mais po16mica, uma vez que, comparada

com a piramide da desigualdade na distribuigao da ronda, o percentual
de ''pobres'' nag universidades p6blicas, homo vereJnos adiante. de-

senha uma piramide bem menos aguda. Em outras palavras: a educa-

gao (e a superior em particular) nio elimina a perversidade da con

centragao de renda, mas esLg lange de aprofundi la (at6 peso contririo.
contestalldo, igualmente as proposig6es 5 e 6).

A proposigao 7 6 particularmente curiosa, at6 pda conex5o que

se costuma fazer com as anteriores: os pobres ''refugados'' pda uni-

8



versidade publica iriam para as escolas privadas. Come as universida-

des privadas nio fazem ou n8o disponibilizam dados a respeito, o
perfil socioecon6mico de sous estudantes 6 bem menos claro. Mas os

dados do "provao" indicam, por exemplo, que nas universidades fade

rats sio 24,4% os formandos com ronda menial familiar superior a RS

3 mil. E nas universidades privadas esse percentual chega a 31,5%. O

que ngo seria de surpreender, porque syria diff.cil imaginar
''pobres''
'u4 1 ' r/ . : I

pagando mensalidades cards durante quatro ou cinco anon. E
diHcil
. ! - - .

demonstrar (embora muitas vezes a cr6nica jornalistica tome ipso
coma evidence) que os padres entram nas universidades privadas

mas 6 bastante prove.vel que, a crer nisso, nelas nio fiquem muito

tempo, polo menos o tempo suficiente para concluir sells cursor.
Como veremos adiante, a diferenciagao entry estudantes das escolas

publicis e privadas este provavelmente centrado em outros eixos que
nio o navel de renda individual ou familiar (a media de idade ou a
exercfcio de atividade professional remunerada seriam diferenciais

maid provfveis)

As proposig6es 8 e 9 tratam da questao nebulosa da cobranga de

mensalidades, de sous motivos, sous resultados e sous m6todos. Parece

Peneralizada a convicgao de que mensalidades n:io bantam para sus-

tentar universidades que tenham alguma qualidade de ensino e pes'

quisa, kinda que, evidentemente, possum complementar orgamentos (o

que seria um "achado" sem muita criaLividade). A questao da "justiga
6 mats complexa, at6 porque se entrelaga coin os meios atrav6s dos

quaid se pretends averiguar a capacidade pagadora do usufno e os
momenlos em que a cobranga 6 feita. Quando se cobra pda universi-

dade (porque em algum memento este serxigo serf "page")? No me-

mento em que se recolhem fundos para sua prob'tsao/produgao ' Ou na
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molnento eln que o bem 6lnal, ou polo memos sua parcela individualizfvel

a eula, digamos, 6 ''adquirida e usada ''? No primeiro casa, podemos

postular que os ricoh paguem lnais do que os pobres: 6 o famoso
principio do imposto progressivo e da capacidade contributiva. Mas

aqua entramos num campo que os defensores do ensino paco preferem

evitar: a estrutura tributhia brasileira 6 I'egressiva e esse caracteHstica

sobreviveu, e coin muita tranqiiilidade, eln governor pl'etensamente re-

formistas e social-democratas. Restaria ent5o a cobranga no ato da ma-

trfcula. Hf sugest6es - hilgrias, se pensarmos que partem de ''especial-

istas'' do IPEA bajulados pda rMdia -- de aferir a capacidade pagat6ria

a parter das declan'agnes de linda. Coma no Brasil quem page ronda (e
declara) 6 assalariado. peilsionisla ou orario, o filho do ferrainenteiro da

ABC talvez fosse cobrado, mas o filho do dodo do Banco Vetor syria

isenLO (coma se pods coElstatar pena luminosa reporLagem da revista

}'e?a, no inicio primeiro governs FHC). Coho syria isento, quem

saba, o filho de um jornalista que defends as cobrangas... porque ele

nio 6 assalariado do jornal em que escreve, mas 6 uma PJ, uma pessoa

jurfdica, ja que suds provis6es resultam de contrato de servigos entry o

jol-nal e sua empresa. Como se babe, no Brasil, PJ paga o ilnposto que
quiver (se quiver). Continuarramos tends os pobres sustentando a uni-

versidade, nos impostor, com adicional contribuigalo no ato da ma-
trfcula.... Receita boa para piorar aquilo que vai mal

11 -- Dos N6meros

Mas vamos aos quadros, para ver o que nos mostram dos fatos
acima.
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As Tabelas I e 2 mostraln o grau de ''elitizagao '' da Unicamp:

fen6meno que, devido a coincid6ncias que caberia qualiHicar, mo-
strou-se maid claro e agudo exatamente ap6s a implantagao dos plano

de aluste e estabilizagao do governo FHC. Pods-se perceber, com al
puma certeza, o crescimento dos ingressantes de ''alta ronda'' e o de

cli.nio daqueles de ''baixa ronda'

TABELA 1 - Unicamp Matriculados - Vestibular 1994 - Ronda familiar

menial

TABELA 2 - Unicamp - Matriculados -- Vestibular 1999 - Ronda familiar

inensal
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As Tabelas 3 e 4 indicam que a ''opgao preferencial polos ricoh '
6 mellor na Unesp, que acolhe um perceptual maior de alunos de ronda

familiar maid baixa. Ainda aqui, contudo, pods-se notar uma evolugao

similar aquela observada na Unicamp (into 6, crescimento da "elitiza-

gao" entry 1994 e 1999). Note se que mesmo com elsa evolugElo, maid

de 40qo dos estudantes t6m ronda familiar mensal coin toto nos 10 sa

larios-mi.nimoy, o que parece indicar que, feitos os descontos regula-

mentares, seriam isentos do pagamento de Imposto de Ronda.

TABELA 3 - UNESP 1994 - ronda total menial da fhmflia

Respostas: Matriculados

1 - at6 2 salfrios
0 de 2 a 5 salirios

3 de 5 a 10 salirios

4 -- de 10 a 15 salgrios

5 de 15 a 20 salfrios

6 de 20 a 25 salgrios

7 de 25 a 30 salgrios

8 -- arima de 30 sa16dos

5.2%

24.4%

29%

15.6%

9.7%

6%

3.6%

5.3%

29,6%
58,6%

TABELA 4 - UNESP 1999 - renda tota] mensa] da famflia

Respostas:

I at6 1.9 sa]grios

2 de 2 a 4,9 sa16rios

3 de 5 a 9,9 sa16rias
4 de 10 a 14.9 salgrios



A Tabela 6 indica, entry os ingressantes na Unicamp, um alto

percentual de estudantes que cursaram o segundo grau em escolas

particulares.

TABELA 6 Uni
R

Somente escola
Somente escola

)01999: onde cursou

Por outro lado, as Tabelas 7 e 8 mostram, para a Unesp, n6meros

bastante diferentes, embora, kinda uma vez, tenha cafdo, entry 1994 e

1999, o percentual de alunos com origem no ensino secundfrio p6blico

TABELA 7 - UNESP i994 - Qn41Sy1191.2=.g!!!g.

S6 escola publica
liarS6 escola

TABELA 8 UN ESP
Res

S6 em escola

S6 escola

1999: Onde cursor 2'

Com as tabelas seguintes entramos em outro tema, que ngo a ale

gaia "selegao perverse" das universidades ptiblicas. O lama agora e

que comparag6es podem ser fellas entry o setor p6blico e o privadoo
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A Tabela 9 mostra o enorme crescimento das vagas oferecidas

pdas escolas superiores privadas, sobretudo quando comparadas com
as pablicas.

TABELA 9 Evolugao do romero de vagus oferecidas no vestibular, por
d&ncia Brasil, 1980-1998va

Ano Federal Estadua] Munici Privada
988 463.739 52.480 28.943 313.946

1998 77603 90788 70670 44267 570306
%' 67 32,7 34,6 52,9 81.6

A Tabela 10 combina dados extraidos de planilhas diferentes do

Censo do Ensino Superior do MEC (disponivel na pagina elelr6nica

do Inep, coma dissemos). Pretende-se destacar, Jesse modo, em coda

lipo de instituigao (p6blicas e privadas), a peculiar relagao que exists
entre total de vagas, total de alunos matriculados e total de concluin-

tes. Chama atengao o contraste entry os dados das escolas privadas e

as p6blicas, sobretudo na coluna que estabelece proporgao entre con-

cluintes e total de vagas oferecidas. Sublinhando um tema que jf apa-
recia coma suspeita na Tabela 9 e volta nas seguintes (Tabela 10 em

dianne), parece cada vez maid comprovgve] o carfler "rotaLivo" do

estudantado das escolas privadas - um enorme percentual de substi-

tuigao dos efeLivos (osLO 6, dos "clientes") de ano a ano. E, portanto.
um alto percentual de fa16ncias, query dizer, de desist6ncias.

14



8UL l$i S£UIEE:
Vagas

A
90788
70670
4456'
570306

776331

total matt/ IConcluintes Concl/ xaTotal
vagus gas (%)1997

iniciaisdos
D/A'D'A
56,651419
54,838733274934
35,7159322,7221155
291683021321229
35,32743842,742125958

A Tabela ll volta ao tema sugerido no paragrafo anterior. A

evoluga.o dos concluintes entry 1987 e 1997, quando comparada com
as vaaas oferecidas na faso final dense perfodo (1994-99), rnostra ten

d6ncias bastante diferentes nos setores pablico e privado -- alias, ten-

d6ncias quash que exatamente oposfas. Podemos observar um per-
ceptual de concluintes declinante nas particulares. Esse declfnio - a

sueerir evasa.o, desist6ncia - parece ser compensado, na reposigao de

clientes efetivos, por uma oferta massacrantemente superior de sagas

iniciais (vestibulares)

TABELA ll -Evolu9ao do nQmero de concluintes (1987-97) e das sagas

MunichEstadual

3354
ncluintes

1987/97 - %
aaas

1994/99 %



A Tabela 12 desvia um pouco do temp das anteriores para desta-
car um outro. Repare-se no percentua] de matriculados em cursor no-

turnos, nas particulares. O n6mero contrasts gobi'etudo com as univer-

sidades federais. Aldo que estes dados fe outros) parecem indicar 6

que a linha de diferenciagao entre o alunado das p6blicas e das priva-

das parece estar menos nos nfveis de ronda da famflia do que em ou-

tros falores: idade media e trabalho remunei-ado (o que "encaixa" ra-

zoavelmente com a freqU6ncia a curios noturnos).

TABELA 12 - ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR - BRASIL . 1999
unidade: milhares

%

21,4

46,2

71.3

66,6

55,8

4unicipais

A Tabela 13 reduz o foco do Brasil para o estado de Sio Paulo.

Reparemos que, neste estado, menos de 12qo dos estudantes de ensino

superior estio em escolas p6blicas e gratuitas. Vale esclarecer que os
institutos Jnunicipais cobram mensalidades, embora em carta medida

possum entrar na esfera do ''pablico ''. Destaque-se ainda o enorme

percentual de estudantes que estio matriculados em escolas que se
definem, explicitamente, como empresas educacionais com fins lucra-

tivos (e ngo como insrituig6es filantr6picas, confessionais, eLC.)
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TABELA 13 - ESTUD.\NTES GRADUAqAO S. Paulo 1999 milhae

740

79,5

6,7

31,1

315

86,2

31,1

Ensino gratuito:

86.2 mil

Ensino page;
649

618
N:io-empresas(*) 1 303

(1 ) Confessionais, filantr6picas, comunit&rias

Lembremos o que acima se comentou -- na discussgo das tabelas

10 e 1 1 - a respeito da proporgao entry vagas iniciais, totais de matri-

culados, concluintes e a respeito do carfter rotativo do ''estoque de
clientes'' nas escolas particulares. N:io nos parece temergrio tmaginar

que dentre os 315 mil estudantes incluidos nas matriculas totais das
escolas particulates, na Tabela 13, algo que beira os 100 mil constitu-

em estudantes ''em trinsito '' ou ''de curta perman6ncia'''+. Seriam des

substituildos, no caixa das empresas, pda absorgao de novos clientes no

perl.odo seguinte. Dai. o enorme descompasso que se veri$1ca ao compa-
rar vagus em vestibulares nas escolas p6blicas e privadas -- conforme se

pode ver na Tabela 14 - e tamb6m, clara, na proporgao entre as vagas e
os totals de matriculados, para cada tipo de instituigao.

4 Impressao corroborada por mat6rias jornali.sticks: freqiientes nos Utimos anon:
dmado conte de um perceptual de 30% de estudantes inadimplentes no setor
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TABELA 14 Vegas Vestibular, S. Paulo, 1999 (milhares)

Destaquemos que esse fen6meno pods ser caracterizado como

problems ou coma nao-problema (eventualmente, aE6 coma solugao...)

a crepe/?der do .pon/o de vis/a gz/e ado/e/770.9. Do panto de vista da em-

press educaciona] voltada para o lucro, into nio 6 propriamente pro-

blema, desde que o .fluxo de novos clientes sega uma esp6cie de recur-

so renovfvel. Do ponto de vista social, pods-se perguntar que l-esulta-

dos socials, poll.ticos e psicossociais teremos com a geragao de massas

de estudantes ''falhados'', que pagam um a dots anos de mensalidades

carat, neil concluem deus curses(e portanto nio recebem as credenci-

ais constitufdas polos diplomas) e, 6 provavel, terio sua auto-estima
abalada durante boa parte da vida

111 - Da polftica

Como acima sugerimos, esses fatos e contrastes podem ou ngo se-

rum vislos como problemas -- a depender do panto de vista (e portanto

dos valores) que assumimos. E n6s os encaramos homo problemas, e

servos, para os quaid demos que calcular solug6es, com imaginagao e

ousadia. Este artigo ngo tem a pretens:io de apresentar sardas prontas e

acabadas, mas tem, sim, a de pensar em voz alta sobre algumas alter-
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natives. Sobretudo, temos a convicgao de que a expansao do e/zsino

saperlol", com acesso maid democratizado e com qualidade, aepenae
de uma diversiHicag5.o de iniciativas e de formatos institucionais, es-

[ruturas de curios, dependencies administrativas e formal de financi-

amento e gestao -- formatos que nio precisam (nem teriam coma) re-

produzir um modelo iinico que a realidade apresentada na Tabela 12

- proporgao de matriculas em cursor noturnos nas escolas p6blicas
indo rnais quando confrontadas com as escolas privadas) n2o pods

ser ignorada ou tolerada por aqueles que assumem o discurso de deft

sa da educagao publica e gratuita. E preciso comegar por reconhecer,

ai. aldo de problemftico. lsto 6, de aldo que necessita solugao (e tem)

Outro elemento a ser considerado 6 a expansao de vagus nas uni-

versidades p6blicas. Pensemos no casa das estaduais paulistas, indica-

do nas tabelas 13 e 14. Com algum esforgo e engenho, 6 possivel pas-

sat dos 11% para 15% do estudantado. Com um pouco maid, quem

sage, atingir os 20%. Parece por6m pouco realista crer num cresci-

mento linear romo aos 70% (mats ou ments a proporgao dos anos

1960). Destaque se kinda que as trac universidades recebem hole pena

de 10% do ICMS do estado. Nio 6 realista - e dificilmente defensa-

vel. frente a outras demandas socials - expander signifjcativamente

esse valor. Outro limits dove ser destacado. Embora tenha crescido

muito nos iiltimos anos a formagao p6s-graduada nas universidades

federais, h(ije, este. ainda fiestas tr6s universidades perto de metade do

que se produz no ensino e pesquisa Hesse nigel. O crelcimento das

sagas de graduagao tem que ser combinado com a manutenya: dessa
atividade, essencial para a Universidade. Para sitar um exemplo que

Britt a Unicamp tem 12 mil estudantes de graduagao e outros 12 mil
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de p6s... A expansao das vagus em escolas p6blicas vai depended da

diversificagao de lnodelos e, tamb6m, de uma alteragalo n5o apenas na

.Farce/a do orgamento p6blico destinado a essa rubrica, mas a ulna
expansao do proprio orgalmento.

Expansao do orgamento? Voc6 este pregando dar corda a voracida-

de Bscal do Estado? Costuma-se dizer -- e alguns o fazem coin ar de

profunda e solene reprovagao -- que o Estado brasileiro abocanha 30%

do PIB em recolhimentos de vfirios [ipos (impostos, [axas. contribui-

g6es, etc.). Comecemos por relativizar esse ndmero. Recentemente.

confrontando os valores fomecidos pdas listagens de movimentag6es

bancirias (efeito indireLO da cobranga de CPMF) com as decjarag6es

de rendas de pessoas f(sicas e jurfdicas, a Receita Federal pode com-
provar que os dais universos contrastavam de tal modo e em tal am.

plitude que tudo levava a crer que o Brasil ''de cato '' era bem dife-

rente do ''Brasil declarado ''. Pda quem tem miro bom-denso, difTcil

dizer que isso espante. O importance 6 a possibilidade de medir e in-

diretamente comprovar aquilo que o secretgrio da Receita em certa

ocasiio mencionou coma estimaliva: para coda real contabilizado (e

tributado), haveria um outro, nio registrado e nio [ributado (sonera

do). Devemos portanto retificar o primeiro ndmero citado nests para.-
grafo: talvez se possa dizer que o Estado brasileiro recolhe, de fate

bem menos do que aqueles 30% do PIB. E cobra maid de quem ganha

menos. Primeiro, porque o principal imposto direto, o Imposto de
Renda, 6, tipicamente, imposto sobre dots tipos socials, vitimados na

conte: assalariados e pensionistas. O resto paga o que quer, se quiver.
Quando aos impostor indiretos, estudos do pr6prio IPEA revelam o

seu cardter regressivo: cidad5os de menor ronda pagam maid do que os

de alta. E acrescentemos um detalhe ou retifica95o verbal, nada irre-
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levante: o fato do imposto nio se] recebido polo Estado nio quer dizer

que nio tenha sido reed//fido pda ag6ncia competence. A ''agenda
que recolhe o imposto indireto (como o ICMS) 6,

basicamente, a em-
. . . ..] . .F. ....4

press. O cidadao que compra o bem ou servigo -- no mercado, far na-

da, padaria ou lola - page esse imposto, este. no prego Sera que de-
pois a empresa o repassa a quem devia, o Estado? A julgar polos nQ-

meros acima, que parecem ter assombrado o secretgrio da Receita, os

empresarios sonegadores tomaram a decisgo de destinar uma parcela

dos recursos pablicos que recolhem (impostor) para "political '' que

CIGS mesmos defined (deus investimentos, enquanto pessoas jurfdicas

ou fisicas). Muito "democraticamente", talvez este seja o scu modo de

protestar contra a tirania fiscal do Estado... Decidiram quads as "poll.-

ticas'' que o dinheiro recolhido dos consumidores deveria Binanciar.

Se os ricos devem pagan mais pelts servigos piiblicos, homo alega

querer a "justiga social" do Banco Mundial e dos privatistas de plan-

tio, que tal comegar por uma pequena reforms tributaria(e. dos siste-
.nas arrecadat6rios), de modo a pele menos moderar tats distorg6es?

Queen sabe, Hesse casa, os orgamentos para educagao e saQde n5o se-

jam assim tgo escassos como de fato sgo
Outro conjunto de iniciativas a serum consideradas diz respeito a

reduzir o espago das distorg6es tfpicas do capitalismo predat6rio no

campo das empresas de educaga.o. Este quadro 6 complexo, mas de-

pends, fundamentalmente, de uma politico muito rig n n. A I B.n r::LP (' f)

orosa e criteriosa

de autorizagao (e cassagao) para funcionamento. Em especial, nessa

area de atividade 6 absolutamente indispensavel subordinar tal autori-

zagao a crit6rios de exposigao publica. Instituig
6es educacionais, ain-

da mats do que outros empreendimentos, precisam ter, nos sous olga

nismos dirigentes, forte representagao dos trabalhadores (dos proles
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sores, sobretudo) e dos sous usufrios (estudanLes) com pIeRo acesso
a informag6es, inclusive e principalmente contfbeis

Bem, estas s5o apenas algumas especulag6es sabre o muito que h5,

para fazer nesse campo. Tudo into, por6m, conduz a um caminho do

qual nio se pode fugir, o da polftica. E, maid precisamente, a uma ra-

dicalizagao da democracia que n5o ocorrerf a nio ser pda pl'esenga

politica das massas, este velho fantasma que os liberais clfssicos pro-
curavam evitar e os novos liberais buscam exorcizar. Pods-se dizer

que into 6 fuse velha, mas talvez sqa mais cerro afilmar que velho 6 o

mundo que, infelizmente, faz com que essa fuse deja de faso antiga e
contudo atual. O resto 6 devogao natalina, a cred ' que uma estrela ca-

dente virf adogar o coragao dos poderosos. Como se gabe, esse expe-
rimento, hf dois mil ands, n5o deu muito certs



ENSINO SUPERIOR NO BRASILI AN0 2002: ESPECULA96ES

HETERODOXAS SOBRE ALTERNATIVAS IDEM '

Reginatdo C. Morals

Dept ' de Ci6ncia Poll rica do IFCH

I -- Das epifanias

Comecemos com alguns ''flashes'' -- pequenas est6rias ou des-

crig6es abreviadas de fatos e mem6rias. Foram co
nstituindo, talvez, o

ambiente '', mats ou menos claro, maid ou memos consciente, em que

se motivaram as seg6es seguintes

Primeiro Hash e um amigo, que participa maid ativamente de comit6s

de avaliagao e credenciamento de curses superiores, uma est6ria que,

ao que parece, talvez n5.o sda tgo incomum. Numa ciaaae media uu

lil: E31i:$1: :1 $111i : :£::"=
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interior paulista, um empres£rio bem sucedido, depois de haanhar di-
nheiro com concessionfrias de autos e postos de gasolina, resolveu

diversificar sous neg6cios. Calculou oportunidades e resolveu montar

uma faculdade. Contratou uma uma experiente funcionfria do MEC.

recem-aposentada, que conhecia as retinas, legislagao, o caminho das

pedras, enfim. Montou-se o neg6cio e ele segue a operas, inclusive

empregando, coma horisLas, ex-esludantes (alguns titulados) das bras

universidades estaduais paulistas. O neg6cio parece ter competido ra-

zoavelmente com as outras opg6es de investimento do empresgrio
Ora, se um dono de postos de gasolina pode

Segundo flash

Entry 1969 e 1971, eu trabalhava no centro antigo de Sio Paulo.

Dava aulas em cursor supletivos e pr6-vestibulares. Naquela regiao,
entre as 19 e 24 horan, circulavam milhares de pessoas. Funcionavam

dezenas de curios litres (supjetivos, prf-vestibujares, profissionais, de

idiomas, etc.). Lanchonetes, bares, papelarias vgrios estabelecimen-

tos comerciais tamb6m ficavam abertos. H(je, nesse horfrio, a regiao

fica vazia e escura. Pr6dios total ou parciajmente em desuso (muilos
deles, ha virios anon). A infra-estrutura urbana instalada luz. fahd.

telefone, transports - tamb6m dorme, esperando ser utilizada polo
com6rcio da manh:i seguinte

Terceiro Flash

No infcio dos ands 90, ajguns economistas e assessores sindi-

cais, militantes e ex-militantes de organizag6es de esquerda e de mo-

vimentos populares inventaram uma associagao de apoio a empresas
de auto-gestao. Ensinavam trabalhadores a recuperar firmas falidas ou
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quake falidas, para faze-las operar na forma de cooperativas. Desco-
briram que com um pouco de treinamento, ousadia e imaginagao po '
diem fazer disso o resgate de emprego, ronda, esperanga e dignidade

Ou estgo simplesmente socorrendo o neocapitalismo na sua rage de

decad6ncia?

Quarto Flash
No final dos amos 1990, fiz parte de uma comissgo de especia-

listas do Conselho EsLadual de Educagao (SP), examinando um pro '

cesso que envolvia interests de um Instituto Municipal de Ensino Su-

perior. Li alguns estudos do CEE-SP. Hole, ha perto de 40 disses ins-

titutos, geralmente fundag6es municipais, sem fins lucrativos. Aten-
dem a maid de 30 mil estudantes - tr6s vezes a graduagao da Uni-

camp. E uma figura pouco notada: instituig6es p6blicas -- tiveram

origem no poder p6blico e t6m, hoje, alguma forma de participagao

do poder ptlblico - e que oferecem ensino paco. Sio sustentadas por
mensalidades, em sua maior parte. Ponte de lanka da privatizagao/

Quinto Flash
Uma de minhas orientandas, no mestrado em Ci6ncia Politica,

montou proleto de pesquisa sobre as instituig6es mencionadas no

quarts flash. No caminho, topamos com uma ampla literatura, feliz-

mente disponi.vel nas bibliotecas da universidade, contendo estudos

patrocinados pda Carnegie Commission. Tema: os colleges norte-
americanos, mats especificamente, os junior colleges e two-year co-

lleges. Uma experi6ncia que ji. faz porto de cem anon e que foi res-

ponse.vel pda criagao do 6nico sistema de ensino superior propria-
mente ''de massas'' em todd o mundo.
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Sexto flash

Desde os anon 1960, palo menos (ache que antes), entidades

estudantis criaram curios livres de navel secundario(pr6-vestibulares:

p-ex.). Em Sio Pau]o. no fina] da d6cada de 60/inicio dos 70, que eu

me lembre, havia o Cursinho do Gr6mio da Filosofia, o Cursinho da

Polit6cnica, o Cairu (do gr6mio estudanti] da Faculdade de Economic

da USP), etc. Hoje, ha um mimero enorme de cursinhos "comunitidos'

Foram criados por entidades estudantis (o DCE da Unicamp, p. ex.)

sindicatos (o SindicaLO dos Trabalhadores da Unicamp, p. ex.), eLC

nio t6m fins ]ucrativos, mas sio suslentados por mensalidades (silo

pages pecos estudantes). Aplicarfamos a des o princrpio neo]ibera] de

'recuperagao de custom '', t:io presence nas recomendag6es do Banco

Mundial? Sio pontas de lange no caminho da privatizagao de um bem

essencialmente p6blico, a educagao? Ou seko exemplos de empreendi-
mentos cooperativos que demonstram vitalidade e resist6ncia da assim
chamada ''sociedade civil ''?

S6timo Flash

Nos dltimos anon, foram sendo criadas, nas nossas universida-

des, figuras novas, estendendo o conceito de extensio: incubadoras de

empresas, empresas-junior, etc. Sem fazer levantamento mais preciso,

a primeira e superficial inspeg2io revela que os empreendimentos vol-
tam-se para areas como engenharia, consultoria econ6mica, agrono-

mia, a pesquisa de mercado, o servigo social, etc. Curiosamente, nio

para a area em que reside um dos bens (ou servigos) mats pr6prios da
universidade: o ensino.
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11 -- Das profecias

Em artigo anterior (o jf mencionado f'Fzsfno Sliperfor ndo d

ifrziversidade. e o qzre d gila dfsso se rode exfrafr), indicamos algu-

mas iniciativas polilticas para superar os dilelnas da educagao supeltor

no Brasil (em especial seu carfter reduzido e excludente).

Contudo, talvez das nio sejam suficientes para resolver ou tor-

nar ]nenos dramftico o problems que temps pda frente. Ha ainda uma

quarta id6ia a sugerir, certamente po16mica.
Os dados disponfveis nos levaram ao diagn6stico de um pro '

blema, a crescente demanda de ensino superior, e a ''solugao '' que se

foi desenhando nos iltimos anos, a criagao de um setor privado sui-

generis no mundo. Levou tamb6m a. constatagao de algumas de suas

distorg6es, ao problerna que resultou da solugao (ou a solugao pro '
blematica, se se preferir). .

Pogo ao leitor que volta aos ''flashes'' da segal I -- que podem

nos levar a imaginar outras iniciativas. Sugiro uma degas: syria bom

discutir a viabilidade e a conveni6ncia de friar, em album ambience

institucional, uma incubadora de cooperativas educacionais. Esse
ambience pods ser a universidade, chamando parceiros (secreLarias de

estado, organizag6es nao-governamentais voltadas para a gestao de

cooperativas,administrag6esmunicipais). . .. .
t"'O detonador do processo pods ser a universidade, dissemos. E

pods ser uma de subs atividades centrais quanto a ensino, pesquisa e
extens3.o. Para reforgar esse sugestao, citamos, a seguir, trechos re-

cortados de programs especial da Fapesp, voltado ao este mule de po-

liticos ptlblicas (este na homepage: 'A'wwfapesp-for)
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Dentre os objetivos do programa, aqueles que nos dizem res.
peito mats diretamente:

A produgao de diagn6sticos que identifiquem obstgculos e
dificuldades enfrentados na hea da agro social do poder pablico,
estadual ou municipal, de modo a permitir a formulagao de
polfticas que respondam a necessidades sociais existentes no
Estado de Sio Paulo

A produgao de anflises sabre formal de gestao odginais e polrticas
publicas inovadoras, que subsidiem a formulagao de political
pablicas cdativas e adequadas ao Estado de Sio Paulo.';

E ainda estes

"Espera se tamb6m que a estrat6gia de execugao dos prqetos sega

(a) formagao e capacitagao sistemftica de quadros adminislrativos.
do porto de vista de sua efici6ncia no tratamento dos
pmblemas socials a sereln enfrentados pda administragao
publica;

b) formagao e capacitagao de agentes de nroaramas de
Organizag6es Nao-Governamentais: "--

(c) criagao de novak formal de difusio e disseminagao dos
conhecimentos jf aculnulados

Quanto ao escopo e procedimentos

ii importance ressaltar que. a exemplo do que ocorre em

l$ fl;l:Hi :l:ihl :
Os projetos aprovados ter5o sua execugao apoiada em 3 faces
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pesquisa, (...)

mplicadas pdas normal e finalidades do programa

Para concluir -- ou melhor, para iniciar o debate: into tudo ngo

sugere polo menos alguns caminhos? Se nio sugere, F I.. ..nn {nf' A

talvez se diva pen-

sar que os flashes da segao I constituem alucinag6es 1 . n H.nAI /\

e false mem6na e

que as informag6es que nos levam ao diagn6stico critico sabre o quadro

atual do ensino superior sham fruto de microsc6pio embagado





A UNI\'ERSIDADE E SEU ESPAgO '

Regina\do C. Mloraes

Dept ' de Ci6ncia Polftica do IFCH

Comecemos correndo risco de afirmar o 6bvio e banal, desta-

cando um aspecto distintivo da Universidade: ela tende a ter e devs ter

a chamada ''universalidade de campo'' ' e isso significa, para sous
estudantes, a possibilidade de acesso aos diversos campos da cultura e

da ci6ncia. . . . .

Mas isso quer dizer tamb6m que toda e qualquer universidade

dove manter, de modo regular e conti.nuo, todos os cursos possiveis e

imaging.vets? Para usar um trocadilho, isto serif inimaginavel.

''O que pretendemos afirmar 6 que, necessa/"fcz/genre, toda e

qualquer universidade dove definir com clareza seu modo proprio de

E-mail:
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contemplar elsa universalidade de campo - a possibilidade de acesso

aos diversos campos da culture e da ci6ncia. Para isso nio contribueln

apenas grades curriculares ricks e diversificadas. E tambfm

importante, na formagao global dos estudantes universitarios, o papal

dos conv6nios, das parcerias, dos intercambios, das publicag6es, dos
eventos culturais, dos cursos especiais, das atividades extra-
curriculares enfim

E esse universalidade de campo nio se desenvolverg plenalnente

sem o envolvimento da universidade em atividades de p6s-graduagao
-- coin a prg.rica da pesquisa e o ensino da pesquisa -- com forbes
setores de especializagao, aperfeigoamento, mestrado, doutoramento

Por sua vez, a universalidade de campo e o desenvolvimento de

atividades de pesquisa costumam viabilizar e mesmo solicitar a

criagao de um ample espectro denominado ''extensio de servigos a.

comunidade ''. E aqui tomemos um cuidado: dove-se selnpre notar que
o proprio ensino e a pesquisa tamb6m sio servigos decisivos -- alias.

sublinhe-se, s5o os servigos centrais da vida da universidade. Algumas

vezes, por ingenuidade ou mf fe, vozes ments avisadas tandem a

confundir a ''extens5o '' colno o belo peso qual a universidade ''darla

retribuigao a. sociedade '' pecos recursos que recebe. O primeiro e
principal servigo -- com o qual a universidade ''devolve '' a sociedade o

que asta bela investe - 6 a formagao de compet6ncias, a geragao de
profissionais e de pesquisadores, atrav6s de suns atividades de ensino

e pesquisa, atividades que sio e devem ser o coral:io da universidade

Outro equivoco frequents 6 identificar extens5o e conv6nios com

empresas. Em primeiro lugar, 6 argo apressado identi$icar

comunidade" ou "sociedade" com mercado e suas demandas (com a

convemente contrapartida financeira...). Nem sempre aquino que 6
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necessfrio identifica-se com a ''demands solvfvel ''. E posse.vel que
vaginas, educagao sanitgria, medicina preventiva, por exemplo, selam

ments ''vend5.veis e pagaveis'' do que aspirinas ou xaropes ' se e que

o s5.o. Contudo ningu6m deixaria de inclui-las no rol de bens

indispensaveis e de servigos nos quais a universidade pods e dove
contribuir de modo relevante. A extensio ngo pods ser reduzida a

artifilcio para complementar orgamentos, produzir saldos em caixa
Extens5,o dove ser entendida, precisamente, como extensio de

pesquisa e ensino. N5o o contrfrio: devemos vigiar para que pesquisa
e ensino n2io se transformem em uma extensio de servigos e

conv6nios, sends por des determinados, no contei3do, na forma e...
nos recursos e remuneragoes.

Uma nova agenda para a educagao?

Mas o temp central que pretendo tratar, aqui, 6 o do ensino

Comego por um refrio insistente da media, dos especialistas e dos

palpiteiros em gerd: a educagao 6 fortemente exigida pdas
imposig6es da competigao, das mutag6es profissionais e das novas
tecnologias. Com frequ6ncia, essa constatag:io descarrega sobre o

ensino responsabilidades e pap6is fundamentais: dole dependem a

empregabilidade'' dos agentes sociais, bem como seu potencial de
reciclagem e adaptagao a essas mudangas. A educagao terra, desse

modo, paper central na chamada "agenda da modemizagao". O que 6

essa agenda? Nela constumam ser inscritos - e i.s vezes com exagero

e pressa -- o deslocamento da mgo-de-obra, de
atividades manuals,

repetitivas e absolutamente previsi.veil durante d6cadas, para
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atividades que envolveln manejo de informag6es, c6digos e
conhecimentos abstraLos, atividades "integradas" (diferenLes daquelas

associadas com a supostamente superada fragmentagao taylorista do
trabalho)

Em suma, a crer nessa avaliagao, o mundo pareceria marchar

para uma crescente intelectualizagao e um progressivo enriquecimento

das atividades produtivas. Essas tend6ncias socio-econ6micas de
amplo espectro dariam singular imports,ncia a determinadas

caracteristicas cognitivas e sociais. Elas exigiriam -- daqueles que

saem das escolas e daqueles que a ela voltam para reciclar-se -
criatividade, intelig&ncia abstrata, flexibilidade.

Sara aos olhos, a lista de ''atitudes'' que deveria noerar a nova

educagao, lista que, aqui ou ali modificada, reaparece, com

insist&ncia, nos mais diversos analistas que se voltam para a relagao
ensino-trabalho. Tail atitudes e habilidades incluem:

capacidade para compreender processor produtivos complexos
e doles ter virgo de conjunto

conhecimento e utilizag:io de procedimentos 16aico-
matemgticos:

flexibilidade para ayustar-se entry situag6es novas e
diversificadas, por um lado, e normal e regras mais estfveis.
por outro;

capacidade de armazenar, atualizar e processar informag6es, e
tamb6m de gerencia-las, o que incluia capacidade de julgar
inclusive quaid s5o as relevantes; ' ' '

capacidade para inferir tend6ncias, limited e significados dos
dados presented;

capacidade para desempenhar diferentes pap6is na vida produti-
va e social, adaptando-se rapidamente diante de novak gerag6es
de ferramentas e mgquinas, assim como dianne de novak situa-
goes socials
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Prossigamos por esse caminho - uma vez que ele cont6m

elementos verdadeiros e que. efetivamente devem ser levados em

:* ::..='==H=.==;T=? i;lB
requeridas s8o muito rapidas e muito amplas, por outro lido, kinda
assim syria posse.vel, ao pensar atento e informado, distingutr sua

diregao ''intelectualizante '' em gerd. Nesse faso, ao que judo indica,

uma educagao universitfria de qualidade nfio poderia
ser direta e

exclusivamente ligada a uma suposta atividade professional futura do

estudante. A comegar polo motivo de que tal atividade 6, de fato,

suposta -- e com os indicadores de que podemos
dispor apenas

vislumbramos alguns tragos muitos gerais dense rump. Ora, este

problema, aparentemente tio elemental, co
boca uma das grandes

quest6es das ci6ncias da sociedade: homo dominar 1 3 a.ll.=. ,]A

a incerteza e a

complexidade intrinsecas a realidade social? Prevendo detalhes da

mudanga e ''treinando '' as pessoas para tais alterag6es? Ou preparando

estruturas cognitivas suficientemente abrangentes e flexilveis para nao

apenas adapter-se a circunstincias imprevistas, mas tamb6m para alterar

ou produzir tail circunstincias, modular o ambiente, inovar, enfim?

Educagao, formagao e treinamento: diferengas e conex6es

Veja-se a base do argumento anterior: 6 provavel ou quash certs

que o estudante nio saiba (e ningu6m pode saber por ele".) em que
empresas e oficios vai trabalhar, com quais materiais,

ferramentas e

pmcessos. Nesse casa, results evidente que
devemos evitar certas

armadilhas, coma a tentativa de imaginar curios cujos programas e
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m6todos tenham a perspectiva de profissionalizagao estrita, hiper-

especializada, mas precoce, apressada, pl'ofissionalizagao que se
revelaria frustrada e frustrante...3 Devemos olhar com maid prud6ncia

e mesmo desconfianga os cursos supostamente atentos e voltados para

o mercado de trabalho, como prometem algumas mensagens

publicitaias de universidades privadas... e homo sugerem alguns
reformadores das escolas pablicas

Ora, peso contrfrio, tem-se apontado coma exig6ncia dos novos

tempos que se volte a atengao dos educadores para a ''aquisigao de
compet6ncias de longo puzo '', o dominio de metodos analfticos. de

m61tiplos c6digos e linguagens, enfim, para uma qualificagao

intelectual de natureza suficientemente ampla e abstrata para
constituir, por sua vez, base s61ida para a aquisigao continua e
eficiente de conhecimentos especfficos. Desse modo, a ''nova'' force

de trabalho, qualificada para este ''novo '' lnundo produtivo, terra sobre
si exig6ncias de formagao tamb6m sempre novak e maid elevadas. Ao

mesmo tempo, e em contrapartida, tornam-se rapidamente anacr6nicos

os conhecimentos especfficos gerados polo puro treino. Parece mats

tentadora e mais realista, nesse cano, a aposta na chamada formagao

gerd, com o dom da poliva16ncia e, ao mesmo tempo e por

decorr6ncia, da habilidade cognitiva necessfria para remodelar e
reintegrar tarefas antes parcelarizadas e taylorizadas.
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A formagao gerd syria: portanto uma base indispensfvel a partir

da qual os novos agenLes Leriam condig6es para (quando necessino e
conveniente) apropriar-se de conhecimentos especi.ficos impostos

pdas mudangas de circunst&ncia e lugar, e para utilizar estes
conhecimentos no modo e no tempo necessfrios (ou descarta-los e

substitui-los rapidamenLe, mudadas as circunstancias...)
A relagao entry formagao gerd e conhecimentos especificos

pods ser examinada tamb6m a partir do quadro abaixo, comparando
doin tipos de conhecimento, due eu chamaria de Conhecimento de
Lingo Alcance (CLA) e o Conhecimento de Curio Alcance (CCA)-

Esse quadra foi construido a partir da sugestao de um consultor do
Bird. Peter Knights, e ache que pods sugerir boas pistas para pensar o

lugar da universidade e do ensino pablico, em gerd, no conlunto das
atividades de formagao existentes numb sociedade como a nossa.

perlnite produzir.
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Conhecimento de longs alcance(CLA) e Conhecimento de curto alcance
(CCA)
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O que pretends afirmar 6 que a Universidade tem sua

especificidade decididamente centrada na primeira coluna. Do ponto
de vista do ensino, assim homo da pesquisa, ela concentra sous

esforgos e recursos no conhecimento de longo alcance. Significa que
abandons de modo completo e cabal a segunda faixa? Nfo, mas

significa que esse n8o 6 seu trago distintivo, nem sua vocagao

primordia] . E tamb6m por ipso que ela dove buscar identificar-se coma

uma corporagao de comportamento inovafivo e nio simplesmente

ac7aP/afivo, uma corporagao que tomb o ambience em que age como

algo que reconhece mas recria e fra/zi:korma, incluindo os "mercados

que tanto veneram os arautos de uma false modernidade

Um espago para aquilo que 6 aparentemente irrelevante e pouco

prftico

Volto agora a uma passagem anterior de minha exposigao

Comentei, um pouco antes, a afirmagao de que 6 provavel ou quash

certo que o estudante nio saiba em que empresas e ofilcios vai
trabalhar, com quaid materiais, ferramentas e processos. E ninguem

pods saber por ele... Acentuei ainda que, nesse cano, syria temer&rlo
estruturar cursos cujos programas e m6todos tenham a perspectiva de

profissionalizagao estrita, hiper-especializada, mas precoce,

apressada, profissionalizagao que se revelaria frustrada e frustrante.

As alterag6es de tecnologias e processes e o extraordinaria
reordenamento social das profiss6es perturbariam qualquer previsao

sabre o exato espectro professional do futuro. Se o conte6do das

qualificag6es se modi6ica com tal intensidade, profundidade e rapidez
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n8o tem sentido apelar a uma qualinicaga.o especifica, tgo especilfica
que logo se tornaria um equfvoco..

E 6 a esse respeito -- isto 6, sobre a necessidade do ensino dar

maid 6nfase a formagao bfsica, n8o estritamente especializada e

imediatamente aplicada - que lembro uma passagem muito

interessante de Paul Wolffs. Seguindo seu racioci.nio, vale considerar

primeiramente que um professional, um pesquisador ou estudioso n:io

precisa ter um doutorado ''em dada uma das disciplinas das quaid faz

uso, nem mesmo em uma s6 degas''. Por outro lado, quando

planqamos um ensino de graduagao, judo indira que, por exemplo,
um curio em peoria econ6mica e suas 16gicas, os diferentes modelos

analiticos utilizados para compreender esses fen6menos, dieamos.

serra mats lmportante, para o preparar o estudante para uma vida

socialmente relevante, do que um curso especrfico, ainda que rico e

profundo, sobre, por exemplo, a geragao de pobreza e riqueza em tais

e tail circunstfncias bem determinadas. E um dome.nio da 16aica

outro exemplo -- sera maid compensador que um seminfrio estrito.

digamos, sobre a Bilosofia da guerra, ou a compreensao de um pacote

ou linguagem determinados, ainda /que muito estes t6picos paregam
muito Oteis de imediato e muito atuais. Nesses dais exemplos, uma
dessas ''bases'' -- teoria econ6mica, 16gica -- pode propiciar ou friar

condig6es para o desenvolvimento do conhecimento especi.fido. Em

contrapartida, o conhecimento especffico e o treino especializado

dificilmente podem gerar o conhedimento analftico e versftil que
possa dar conga de situagoes diferentes e novas.

A sociedade e sous problemas est8o em um .Ruxo perp6tuo,
lembra Wolff. Um estudante que s6 16 livros e faz curses direcionados

5 Wolff. Paul - O /dea/ de ZI/n/ve/"sidade, ed. Unesp, 1997, S. Paulo

40



estritamente 5. solugao dos problemas .p/"esenfes e /oca is dificilmente

aprenderf algo que posse aluda.-lo a identificar e resolver os problemas
futuros, problemas naol7/"ese/z/es e n8o-/oca is, e talvez problemas

sequer imaginados nos exerci.cios de aplicagao do nosso livro-texto tg.o

bem comportado. Se esse estudante tiver aprendido apenas a aplicagao

de t6cnicas especializadas, nunca aprenderg. como desenvolver novos

modes de anflise e de solugao de problemas. Seu pensamento ficarf

press ao navel superficial, o ni.vel da resposta imediat ,+ . . q .L...I
a frente a eventos

corriqueiros. Contrastando com isso, diz Wolff, o trabalho intelectual

original, importance e criador, sempre caminha a uma considerfvel

distincia dos problemas imediatos. Por esse razgo, esse pensamento

fteqiientemente parece ''irrelevante'' ou ''abstrato

O que estou tentando fazer 6 sublinhar a necessidade dessa

carta distincia '' e independ6ncia - dos pesquisadores, dos te6ricos e

dos ''ensinadores'' e estudiosos - com relagao a quest6es imediatas,

locais -- ou polo ments independancia com relagao a seu exclusivo

carfter imediato, local e ''pratico''. A universidade tem que

reivindicar, obter e garantir um espago relevante para o estudo e o

ensino daquilo que 6 gerd, do ngo-imediato e do ngo-local - daquilo

que at6 parecera abstrato e irrelevante para quem este preso aos

problemas corriqueiros. E indispensavel garantir -
no ensino e na

pesqutsa -- um espago para aquilo que nio tem aplicagao imediata e
direta, mas possibilita e prepara para a aprendizageln da adaptagao

permanente
Esse espago 6 decisive aL6 mesmo para oxigenar o ensino, torna-

do dais criativo e instigador, para que saibamos educar (e nio

simplesmente treinar) genie que saiba criar, responder a desafios, nio

apenas aplicar, reproduzir formulas quando as situag6es se repetem
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iguaizinhas. Criar quando as situag6es sio diferentes, nio quando sgo

similares. Utilizar o conhecimento abstrato e gera] para enfrentar
situage5es concretas novak - que n5o estavam exatamente no livro de

exercilcios padronizados, o livro-texto daquele cursinho aparentemente

tio pratico e util, em que fomos tio bem treinados... para coisas que

desapareceram logo a seguir... se 6 que um dia existiram daquele modo

A superagao do "curto-prazismo

Por melio deste coment£rio do Wolff, deixo apenas sunacrid& a

importancia dessa dimensio da universidade - a prg.tica da pesquisa e

do ensino da pesquisa. E uma das raz6es pdas quaid acredito que
professores que denham tido, peso menos algumas vezes na vida. o

contato com a atividade de pesquisa pura ou aplicada, que denham

passado pelos seus desafios, dificuldades e prazeres, t6m tamb6m

como tornar seu ensino tamb6m provocativo, desafiador. inovador.

Essen professores provavelmente estario mais preparados para ensinar

de verdade, maid do que aplicar uma "discipline" (al6 no sentida

muitas vezes militar que este termo sugere...), com exercicios

repetitivos, padronizados, que treinam uso de certos instl-umentos.

Ensinar, into sim, homo user criativamente essen instrumentos - ou

como jogs-los fora, inventando outros quando necessfrio. Numa

palavra, ensinar aquilo que h(}je 6 indispensavel saber, num cliche que

tem fido tio difundido quanto mal compreendido e aplicado: aprender

como aprender, saber avaliar quais as informag6es relevantes no

mundo atual, como e onde recolh6-las e coma combine-las para
resolver problemas. Assam 6 o ensino oxigenado pda pesquisa
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O que 6 um professor que n8o este constantemente investiganda
e informando-se a respeito de problemas e novidades de sua disciplina

(inclusive dos m6todos alLernativos que t6m fido utilizados para o
ensino dessa disciplina)o E muito possfve1 (6 mesmo provfvel) que

esse professor tamb6m ngo engine bem. Em todo o cano,
deslocando

. ' ] . J .

foci do nigel estritametne individual, 6 certo que uma universidade

que n3o pesquisa tamb6m nio ensina bem. E parece mais do que
evidente: universidade que nio pesquisa ngo produz extensgo de boa

qualidade. Pods produzir, 6 claro, ''picaretagem'' bem paga, o que e
outra coisa, e de cotta duragao. . .

Para terminar, temos ai. um problema: esse espago indispensavel

- da pesquisa e do ensino daquilo que 6 aparentemente ''distance da
realidade" -- ng,o responds com presteza aos mecanismos de avaliaga.o

de desempenho maid usuais e mais intuitivos, como o ''mercado '' ou as
dem.andas''. Essas atividades, areas, especialidades e disciplinas nio

abram com a mesma facilidade conv6nios, vendas de servigos,

pesquisas ''encomendadas'', cursor de extensgo mais ''aplicados'\ etc.

Sua avaliagao e a decisgo de nelas investir -- depends de uma visio

de longo puzo que a corporagao universitgria dove garantir para sl

magma. lsto implica em ''proteger" uma parte dos recursos da
uni\ ersidade (recursos maLeriais e recursos humanos) das avalia96es

de curto puzo fornecidas palos mercados e demandas. Conseguira a
universidade que temos conciliar tio diferentes perfis, entry suas

diferentes unidades, com diferentes perfis de professores, estudantes,

diferentes ethos e diferentes vis6es de mundi, garantindo para coda

um delis seu espago de desenvolvimento? Disso depends, ao que

parece, ngo apenas seu 6xito, mas at6 mesmo sua sobreviv6ncia
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BANCO J\IUNDIAL, UNIVERSIDADE E ENSINO SUPERIOR NO
BRASIL RECENTE - NOTA DE PESQUISA

Matta de Paul,a e Silva

Mestranda eln Ci6ncia Polftica do ITCH

1. 1NTRODUGAO

O aoverno brasileiro tem adotado, desde o ini.cio da d6cada de

90, uma politica que sous cri.ticos t6m qualificado de neoliberal. A

afirmag:io parece ter sentido se por neoliberal entendemos a ''ressur-

reig:io'' dos principios liberais do s6culo passado que, em sintese,
enalteciam as virtudes auto-reguladoras do livre mercado, com a con-

seqtiente condenagao das interfer6ncias do poder p6blico na econo-
mia, estando implicita aquia posigao normativa identi$icada com a

'minimizaga.o'' do Estado. A adogao desse ponto de vista implica al-

terag6es de f61ego nas estrat6gias econ6micas de lingo puzo, com o
abandono de modelos anteriores, muitas vezes protecionistas e fun-

I Este texto 6 resultado parcial de pesquisa de iniciagao cientffica desenvolvida no
ano de 2000. A investigagao, financiada pele programa PIBIC/CNPq, focalizava,
basciamente, as conex6se entry id6ias do Banco Mundial e as polfticas de ensino
superior do governo F.H.Cardoso.

45



dados no papal decisivo do Estado na condugao de polfticas de desen-
volvimento nacional

No primeiro programa de govelno de Fernando Henrique Car-

doso, "Milos a obra, Brasil" (1994), o entgo candidate argumentava

que ''o nacional-desenvolvimentismo teve amplo sentido no seu

tempo. Mas deixou de ter quando a conjugagao favorfvel se inverteu,

ou se perverteu, a partir de meados da d6cada de 70 e, maid acen-

tuadamente, de seu final ''. Para enfrentar aquilo que chamou de ''de-
safio hist6rico '', isto 6, a redeflinigao de um projeto de desenvol-

vimento com uma dimens:io necessariamente internacional, F. H. Car-

doso propunha cinco Jnetas fundamentais: emprego, educagao, spade,

agricultura e seguranga, tendo a educagao um papal fundamental para

o pleno exerci.cio da cidadania e para a insergao no mercado de tra-
balho, fatores considerados essenciais para tornar a sociedade mais

junta, solidfria e integrada.

Essa visEio de fa16ncia do modelo nacional-desenvolvimentista, e

de simultfnea ascensio de um modelo de integral:io internacional e
globalizado, traz consigo algumas implicag6es de ordem normativa.

Ao aceitar homo dada a inevitabilidade da globalizag:io, e ao estabele-

cer homo meta a insergao do pai.s na economia internacional, estamos

em grande medida aceitando, tamb6m como dadas, as atuais ''regras

do jogo '' econ6mico internacional, quais sejam: a imperiosa necessi-

dade de liberalizar e desregulamentar mercados(todos, inclusive o
financeiro). Estes "regras" de insergao e de competitividade, que at-

ingem fundamentalmente o paper do Estado, t6m-nos fido constante-

mente apresentadas por instituig6es multilaterais dais como o FMI
(Fundo Monet£rio Internacional), o BIRD(Banco Intemacional para a

Reconstrugao e o Desenvolvimento) e o Banco Mundial, cujo poder
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sobre os governor dos pailses em desenvolvimento 6 exercido ngo s6

por seu aporte financeiro mas tamb6m por sua capacidade de avalizar

polilticas nacionais e interferir nas relag6es econ6micas internacionais.
'' Parece difTcil desconsiderar que apesar de serum organismos ofi-

cialmente multilaterais, estas instituig6es representem, inevitavelmente,

os interesses dos pai.ses que, de alguma forma, as financiam e dirigem

Ainda que sein abusivo, peso menos em princfpio, dizer que govemos de

pai.ses como o Brasil se limitam, a todo momento e em todas as circun-
stincias, a obedecer recomendag6es destes organismos, parece'nos de

fundamental importancia discutir a medida de sua influ6ncia sobre um

aspecto tio importante quanto a politico educacional do pals
Nests area a tend6ncia neoliberal tem se manifestado na focali-

zagao das polilticas pablicas sob a alegagao de se querer evitar que as

politicas universalistas continuem gerando efeitos perversos, benefi-

ciando os que nio precisam realmente delas em detrimento daqueles

que delay dependem. No Brasil, por exemplo, o govemo difunde com
vigor e 6nfase2 uma mudanga que reorienta os investimentos no en-

sino m6dio e fundamental ainda que sem mixer, necessariamente, em

termos absolutos, nos orgamentos das Universidades. Parte-se de uma

crenga corrente -- ou jf bastante difundida e ainda mats alardeada: de

que os estudantes das instituig6es p6blicas de ensino superior sao, na

sua maioria, pessoas das camadas mais altas da populagao e que, por '

tanto, teriam possibilidades de pager por asta educaga.o, no maid muito

cara3. Desonerando a sustentagao piiblica de tail servigos, isto aria

SOUZA, Paulo Renata de; "lnvestimento sem Risco '', materia publicada na Re-

1990.
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beneficiar os ''realmente pobres'' que, de um modo gerd, nio chegam

i,s Universidades. De passagem deve-se notar que utilizamos o termo

'crenga corrente '' porque algumas pesquisas t6m mostrado a impre-

cisgo e mesmo abuso de tail afirmag6es: parece haver, sim, ulna con-

centragao dos alunos de l-enda maid alta nos cursor Lmiversitfrios maid

caros, concorridos e tradicionais como medicina, odontologia, biolo-
gia, engenharia civil e computagao, mas no seu conjunto, parte muito

significativa dos alunos das universidades p6blicas pertence is classes
media e media baixa'.

Um outro aspecto bastante saliente das recentes mudangas no
que range is polfticas sociais, 6 um movimento no sentido da descen-

tralizagao da tomada de decis6es e da administragao de recursos nessa

area, o que, diz-se, permitiria um melhor controls dos servigos pro-

porcionados atrav6s da maior e maid efetiva participag2io dos dil-eta-

mente interessados. Alega-se ainda, que este tipo de polrtica permitiria

a melhor alocagao dos recursos p6blicos ao incentivar a competigao

entry ''fornecedores'' de educagao, saQde e previd6ncia social, por ex-

emplo, estabelecendo um relacionamento ''cliente-provedor de ser-

vigos'' entry cidad:ios e Estado e aplicando, aos servigos coletivos, a

disciplina imposta polo mercado a deus partfcipes. No Brasil, na area

da educagfio, a municipalizagao administrativa e econ6mica do ensino

fundamental atrav6s do FUNDEF (Funds Nacional de Desenvol-

vimento do Ensino Fundamental e de Valorizagao do Magist6rio)
parece constituir um dos exemplos deste tipo de polrtica

' Paul, Jean-Jacques & Wolf. Laurence; The Economics of Higher Education in
Birdsall & Sabot (org.). (l#)por/Raid' Foregone; Inter-American Developmental
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Instaurado polo MEC em 1998 em meio a muita po16mica, o

Exame Nacional de Cursor(o "provao") surge coma maid um sintoma

da citada relagao ''clients-provedor'' entry cidadgos e Estado ao se
mostrar um instrumento de avaliagao do ''servigo fornecido '' pdas in-

stituig6es de ensino superior para o ''consumidor '', um instrumento de

medida, portanto, que orienta as demandas do consumidor de produtos
educacionais

O que se pods suspeitar nests tipo de aproximagao a poll.tica so-

cial. 6 um tratamento de carfter econ6mico, ou quake que exclusi-
vamente contgbil. Tratar-se-ia de adequar orgamentos(orientados por

demandas realizfveis no mercado) e nico de suprir necessidades ptibli-

cas essenciais Ets quaid tem direito (at6 constitucional) a populagio

(inclusive a que nio conte coma economicamente geradora de Labs

'demandas"). Ha que se ter em mente tamb6m que estes polfticas nio

surairam ''do nada '', nem foram propriamente inventadas no Brasil
dos anon 90. Polo contrfrio, 6 notfvel a coincid6ncia entry das e as

recomendag6es de instituig6es multilaterais para sua aplicagao nos

parses do chamado Terceiro Mundo (ou parses emergenLes, se se

preferir). Por exemplo, na maioria dos parses latino-amencanos que
passam ou passaram por ''programas de ajuste '' econ6mico -- ap6s a

crime que se manifesta ja na segunda metade dos ands 70 e atravessa a
d6cada de 80 --, houve algum tipo de reforma educacional imposta por

instituig6es multilaterais (FMI, Banco Mundial). Seria a implementa-

gao de tats recomendag6es (o "aluste") um pr6-requisiLO para o rece-

bimento de empr6stimos e investimentos estrangeiros nesles parses

ou mesmo para receber a importante chancela avalizadora dessas in-

stituig6es internacionais, uma esp6cie de "seko de garantia"o
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Para responder a estas e outras perguntas, empreendeu-se um

estudo de carfter explorat6rio e basicamente descritivo, investigando:

a exist6ncia -- ou ngo -- de uma poll.tice do governo para a educagao

superior no pars, para a16m de mudangas e medidas t6picas que en-

frentam emerg6ncias ou gerenciam o cotidiano; deus principais tragos;

a possibilidade de uma converg6ncia entry tal politica e as recomen-

dag6es de instituig6es multilaterais; e a vinculag:io desta polrtica aos

empr6stimos e investimentos estrangeiros no pars, caracterizando-se

como uma contrapartida de poll.tina econ6mica e nio proprialnente
como polftica social

No texts que se segue expomos, sobretudo, uma parte dos re-

sultados dessa pesquisa, as recomendag6es das instituig6es multi-

laterais, maid especificamente do Banco Mundial, para a educagao nos

pai.ses em desenvolvimento e especialmente no Brasil.

11. A "VOZ" DAS iNSTiTUiG6ZS MULTILATERAIS

A. HISTORICO

As ag6ncias multilaterais mais influentes no Brasil s5o o FMI,

para polilticas de curto puzo e de ajuste no balango de pagamentos,

principalmente, e o Banco Mundial, para polfticas de longo puzo e de

reforma institucional. Esta ag6ncia alias transformou-se numa ''voz '

maid importante nos projetos de educagao no terceiro mundo do que
UNESCO(United Nations Educational, Scientific and Cultural Or-

ganization) ou a UNICEF(United Nations Children's Fund) princi-
palmente devido a sua maior capacidade de levantar fundos
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Origin&io do acordo firmado em Bretton Woods em julho de
1944. assim como o FMI, o BM 6 essencialmente um banco, cujos
membros associados sgo governor, cada um possuidor de cotas relati-

vamente pequenas em termos de capital mas representantes de garan-
tias considerfveis. Estas garantias dio ao Banco sua imagem de forma

e estabilidade, e asseguram sua credibilidade aos olhos dos investi-

dores privados. Uma vez que a sobreviv6ncia e a eficfcia do Banco

dependiam da sua capacidade de vendor seus ti.tulos e ap61ices em
Wall Street, era necessgrio assegurar a asta comunidade financeira que

os julgamentos polilticos seriam evitados em todos os nfveis nas op '

erag6es do Banco, e que se poderia confiar no seu . q - ,

funcionamento

baseado no papal de uma organizagao multilateral independence. ' No

entanto, o direito de voto proportional ao capital disponibilizado por

coda pai.s membro permitiu aos E.U.A. tornarem-se o s6cio ma-

joritario do Banco, cato que, nas disputas sabre se os diretores execu-
tivos do Banco deveriam ser vistos coma funcionfrios avis interna-

cionais ou como pessoas agindo segundo instrug6es de sous governor,

deu-the o poder para impor asta 61tima virgo

As ./2/"inc@czfs operag6es do Banco sio empr6stimos, geralmente

para proletos especificos de reconstrugao e desenvolvimento. Apesar
da exist6ncia da possibilidade de programas extensivos de em-

pr6stimo, o Banco tornou-se conhecido peso financiamento do com-

dade publica, into 6, polo financiamento feito em parceria com os gov-

emos locals. A preocupagao em proteger sells empr6stimos e mantel

liB i:EBilEI jlEIUI H3::£
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sua credibilidade junto a Wall Street levou o Banco a assumir o papel
de guardiao da responsabilidade fiscal e econ6mica de sous clientes.

atrav6s do fornecimento de auxilio t6cnico e de uma grande dispo-

sig:io para influenciar a polftica dom6stica dos pai.ses ''empt'esta-
dores:

Desde a fundagao do Banco, houve um crescimento constants

no seu interesse em se estabelecer cojno uma ag6ncia de assist6ncia ao

desenvolvimento, confiando na qualidade de suds id6ias tanto quanto
no seu aporte financeiro e no seu poder para influenciar e moldar o

pensamento governamental sobre a questao do desenvolvimento. Os

relat6rios econ6micos produzidos preocupam-se principalmente com

quest6es como, inflagao, taxas de juros, valor da moeda, performance

das exportag6es, balanga de pagamentos e perspectivas de cresci-

mento, tendo constantemente promovido os benefrcios da desvaloriza-

gao, limited estritos para as importag6es, estreito controle sobre os

gastos e servigos do governo, e um movimento na diregao de ''user
pays principles'' nos servigos Hinanciados polo setor pablico6.

O di5.logo entry o Banco e os parses ''emprestadores'' 6 desta-

cado por Phillip W. Jones como a inst&ncia eln que o primeiro exerce

sua maior influ6ncia e seu maior poder. lsto porque 6 nela onde o

Banco vai avaliar a consist6ncia do ambiente econ6mico em que este

investindo seu dinheiro e, quando for o faso, ''requerer, homo uma

condigao pr6via ao financiamento, que o pars 'emprestador ' institua

medidas proletadas para restaurar a estabilidade econ6mica''7. Esta

politica resultou, ao longo da hist6ria do Banco, na implementagao de
conc#cfona/idades ligadas aos empr6stimos fornecidos. Tail condf-

' /b fde/7z p. 16
' £6 /de/v? p. 14 - versiio livre
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dona/idades, aliadas a poll.tina do FMI, assegurariam um julgamento

contilnuo e detalhado da performance econ6mica dos ''emprestadores'',

a16m de monitorar de porto a seguranga de sous ambientes politicos,
econ6micos, fiscais e socials. A16m deltas co/zd/dona/idades, as-

sist6ncia t6cnica na forma de pessoal e sugest6es, tamb6m comegou a

ser fornecida, a partir dos anos 50, com o mesmo objetivo de moldar

os contextos em que os empr6stimos Cram usados8; mesmo assim, o

atestado de credibilidade '' concedido polo Banco a sous clientes tor-

nou-se muito procurado e respeitado.

B. o BM E A n)UCAGAO

O BM tem como marcas no financiamento de sous projetos a

compet6ncia t6cnica e a sobriedade fiscal, a resist6ncia a qualquer
controls ou influ6ncia poll.tica externa e o apego ao crit6rio econ6mico

coma seu 6nico principio guia'

At6 meadow da d&cada de 1960, apesar de reconhecer o posen '

dal de desenvolvimento da educagao e do treinamento, o BM insistia

na ret6rica de que os empr6stimos do Banco podiam ser maid eficien-

temente aplicados em setores mais diretamente produtivos da econo-

mia.'o A mudanga mats significativa nessa visio s6 chegou com a

gcstao de Robert Mcnamara na presidancia do Banco (1968-80): a
chamada "revolugao Mcnamara'' colocou a 6nfase da politica de em-

pr6stimos do Banco na "redugao da pobreza". O documents "Redis-

8 ib fdem p. 20
9 jb Iden p. 32
o ib fde/7z p. 33
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tribution with Growth '', de 1974 apresentou a racionalizagao te6rica

das posig6es poll.ticks e t6cnicas do Banco sobre redugao da pobreza:
crescimento econ6mico e eqiiidade, no qual o redirecionamento dos

lnvestimentos para os pobres el'a apresentado homo a ess6ncia da re-

distribuigao com crescimento. A distingao feita por Mcnamara entry

pobreza ''absoluta'' e ''relativa '' 6 fundamental para compreender a fo-
calizagao da pobreza na sua gestZio:

Pobreza relativa signified simplesmente que alguns parses s5o
menos afluentes que outros, ou que alguns cidad5os de um dado
pals t6m menos abundfncia pessoal do que seus vizinhos. lsto
sempre foi o caso, e aceitando a realidade... continuarg sends o

casa por d6cadas ainda. Mas pobreza absoluta 6 uma condigao de
vida tio degradada pda doenga, analfabetismo, ma nutrigao, e des-
nutri(lao que nega is suas vftimas necessidades humanas bfsicas.

Aceitando a pobreza relative homo um dado o Banco nio se preocu-
pou em estudar a distribuigao de rendimentos de modo gerd, concen-

trando-se, ao inv6s, em aumentar a produtividade e os rendimentos

dos mais pobres. Em um importante documento do Banco sabre

polftica de financiamento para educagao ("Lending in Education

jul/]970), Mcnamara endossou os criL6rios bisicos para este lipo de
operaglio

O Banco e a IDA (Associagao InLernacional de Desenvolvimento)
devem se preparer para considerar o financiamento de parte das
necessidades de capital de projetos prioritaios em educagao com o
objetivo de produzir, ou de servir coJno um passo necessAio na
produgao de, forma de trabalho treinada nos tipos e quantidades ne-
cess&ias a avangar o desenvolvimento econ6mico no pars membro

ii /6 iden p.113
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em questao. (...) N6s deverfamos continuar d enfatizar projetos que,
como o treinamento vocacional, produzem diretamente forma de
trabalho treinada, mas n6s deveriamos tamb6m considerar o finan-
ciamento de outros tipos de prajetos menos diretamente relacio-
nados ao curto puzo do treinamento de forma de trabalho, e que te-

riam um importante Bgnificado, a longs puzo, para o desenvol-
vimento econ6mtco

Apesar de limitar a 16gica do envolvimento do Banco em educa-

ga.o a produgao de forma de trabalho treinada capaz de aumentar a pro '
dutividade, este enfoque ampliou a possibilidade de 6lnanciamento

para incluir outras areas: educagao primaria e secundfria, educagao
t6cnica e universitfria, treinamento de professores, educagao informal

e treinamento vocacional de adultos, assist6ncia t6cnica, alojamento

de equips e de estudantes, tecnologia educational, apoio gerd (livros,

equipamentos, pesquisa, planejamento e gerenciamento)

C. O BANCO blUNDIAL NA A)l£RICA LATINA OS ANON 90

Se nos anos 70 o Banco tele amplas oportunidades para crescer

e se diversificar, nos anos 80, ja. sob os efeitos dos choques do petr6-

leo e do inilcio da crime do super-endividamento externo, a deteriora-

ga.o econ6mica dos pailses em desenvolvimento produziu anos de de-

sequilfbrio e ajustamento. O Banco se viu pressionado a formular al-
ternativas aos enfoques convencionais nos contextos de crescimento

conti.nuo com a emergancia de programas de empr6stimo, principal-

mente programas de ajuste estrutural. Estes programas foram concebi-

rb fde/7? p. 100/101 -- vera:io libre
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dos como um meio de lidar com debilidades de lingo puzo, funda-

mentais nos parses ''emprestadores'', freqtientemente geradas no con-

texts de medidas de austeridade de curio puzo elaboradas pelo FMI,
tornando aparentes as tens6es entry as medidas de austeridade de curto

puzo e aquelas projetadas para estimular o crescimento econ6mico

imediato e de longo puzo.

Na America Latina, estes programas de ajuste foram resumidos

no chamado Consenso de Washington que veio propor as direthzes a

serum ''adotadas'' polos parses perifericos para dominar a hiper-

inflagao, discip]inar o d6f]icit fiscal do setor p6blico e equilibrar as
contas externas

+ Ampla reforma do Estado -- privatizagao das empresas pablicas,
reforma fiscal, severa contengao do gasto p6blico e eliminagao
dos subsfdios ao consume e aos interesses produtivos ''inefi-
cientes'';

+ Deixar ao mercado a tarefa de ''forJnagao de pregos'' -- renunciar
a tabelamentos, adotar polrticas de ''realismo tarifhio '' nas taxes

sobre servigos p6blicos, dando prioridade a manutengao do
chamado ''equilrbrio Jnacroecon6mico

+ Efetuar reformat econ6micas estruturais "orientadas para o
mercado" -- desregulamentagao em gerd, incluindo a flexibili
zagao do mercado de trabalho

+ Buscar a reinsergiio competitive na economia mundial -- libera-
lizagao do com6rcio, criagao de ambiente favorgvel aos inves-
timentos estrangeiros, incluindo a liberalizagao dos fluxes de
capital. ' '

' Williatnson, John; "What mashing/on mean 8y po/fcy r$Horm " in Williamson
(ed.) fa/in omer/can ad#z/s/n?en/. how mz/ci hai 'bappenecP; Washington, D.C.;
Instituteof International Economics; 1990 '' '''"' -- -''
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Nestas recomendag6es este implicita uma cri.tica ao papel de-

sempenhado, at6 entao, polo Estado nas economias latino-americanas
No relat6rio do Banco Mundial sabre o Desenvolvimento Mundial --

1997 o presidents do Banco Mundial, James D. Wolfensohn, comega

por dizer que apesar de os Qltimos anos terem evidenciado a inabili-
dade do Estado para cumprir today as suas promessas ("Nio hfi d6vida

de que o desenvolvimento dominado polo Estado fracassou"), ipso nio

significa que a solugao seija um Estado minimalista pols, ''esse Estado

ng.o faria mal, mas tampouco poderia fazer muito bem.'''' Ao inv6s

disco, a proposta 6, com base nos ''milagres'' de crescimento do leste

asiftico (o exemplo da Cor6ia & especialmente enfatizado coma mo

belo), um EsLado efetivo, que desempenhe um paper catalisador e fa
cilitador, incentivando e complementando as atividades das empresas

privadas e dos individuos.
Embora ressaltando que nio pretends oferecer uma receita unica

para a reforma do Estado em todos os parses, o Banco se prop6e a ofe-
recer uma estrutura para guiar estes esforgos, baseada em dubs estra-

t6gias: focalizar as atividades do Estado para aJustg.-las a. sua capaci '

dade, e buscar meios de melhorar a capacidade do Estado mediante o

reviaoramento das instituig6es pablicas. A capacidade do Estado 6

definida como a capacidade de realizar e promover agnes coletivas de
maneira eficiente, de modo a reduzir a carga imposta aos Estados, fa-

zendo com que os cidad8os e as comunidades participem da prestagao
dos bens coletivos essenciais. O revigoramento das instituig6es pabli-

cas serra viabilizado pda sujeigao das instituig6es pablicas a uma

'' preficio do presidente do Banco James D. Wolfensohn in: "0 fsrado nLf r lnzrndo
em fran:#b/mafdo ", Relat6rio sabre o Desenvolvimento Mundial 1997. Oxford
University Press.
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concorr6ncia lnaior, a Hlm de aumentar sua enlci6ncia, e pda aproxima-

gEio do governo em relax:io ao povo, tomando aquele maid sense.vel is

demandas deste atrav6s de uma maier participagao e descentralizagao.is

D. o aM E A KnUCAGAO NA REGIAO

Na America Latina, a educagao 6 considerada indispensavel

para atingir os objetivos de desenvolvimento humano, mudanga social

e eliminag:io da pobreza acordados pe]os chefes de Estado latino ame-

ricanos no Segundo Encontro das Americas (Santiago, Chile, 1998),

por afetar o modo como indivilduos, comunidades e parses progridem,

melhorando seus padr6es e sua qualidade de vida, proporcionando

oportunidades essenciais para todos. Os objetivos sociais do investi-

mento em educagao nesta regiao devem ser, segundo o Banco, a pro-

visgo de uma forma de trabalho flexi.vel e capacitada no interesse do
crescimento econ6mico, a promogao da coesgo social e da democra-

cia, e a redugao das desigualdades sociais e da pobreza, pautados nos
seguintes ''fatos:

+ a globalizagao econ6mica e as mudangas tecno16gicas que au-
hentam a demanda por trabalhadores altamente qualificados e
flexiveis:

+ as jf grander desigualdades de rendimentos e as alias texas de
pobreza traduzem-se na necessidade de importantes melhol'a-
mentos na eqtiidade da oportunidade educacional na regiao;

+ a democratizagao e o aumento da participag:io da sociedade ci-
vil requerem a promogao da coesio social e da participagao ci.-
vica

5 ib iden
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+

+

a mudanga do paper do Estado transfers importantes
tarefas

educacionais para o imbito sub-nacional e para o setor privado
a transigao demografica com o envelhecimento da populagao
pemlite a focalizagao do investimento na qualidade da egucawao
ao inv6s de na samples expansao das taxas de matdcula. ''

Uma proposta de olhar para os problemas de desenvolvimento

na perspective do conhecimento levou o Banco a ater-se a doin entre

os vfrios tipos de conhecimento e a doin tipos de problemas criticos

para os pai.ses em desenvolvimento. Sio CIGS o conhecimento sobre
tecnologia, cuja distribuigao desproporcional, entre parses e dentro

doles, lava ao problema da desigualdade de conhecimento, e o conhe-
cimento sabre atribuLos (a credibilidade de um banco, a qualidade de

um produto,. . .) cuba malta leia a dificuldades causadas por problemas

de informagao.
O problema da desigualdade de conhecimento se apresenta para

o Banco como um alvo m6vel dado que maior do que essa desigual-

dade 6 a desigualdade na capacidade de friar conhecimento. Por asta

razio, o Banco enfatiza em sous documentos a importancia de adquirir

e adaptar o conhecimento ja disponibilizado por outros parses, respei '

tando sempre, 6 clara, as leis de patented e propriedade intelectual. E

s6 como segundo opgao para a resolugao deste problema que aparece a

criagao de conhecimento. Tamb6m 6 enfatizada a importancia da ab-

sorgao do conhecimento atrav6s da garantia de educagao bg.sica para
todos, a criagao de oportunidades de aprendizado continuo, e o

apoio" a educagao superior, especialmente nas areas de ci&ncia e en-

genharia. A transmissio do conhecimento como outro mecanismo

i6 .Educa/iona/ C;lange in .Laffn .4/7?erica and //ze Ca/"ib&ean, The World Bank LAC
Social and Human Development Network. p. 9
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para solucionar o problema da desigualdade 6 apresentada como uma

questao de racionalizar o fornecimento do conhecimento, atrav6s da

provis2io privada, aumento da competigao no setor, e regulagao apro-

priada, fazendo uso das novas tecnologias de informagao e comunica-

gao e assegurando o acesso aos pobres.

O conhecimento sobre atributos 6 apresentado homo essential
para o funcionamento eHciente dos mercados. O reconhecimento de

que problemas na distribuig:io desigual de informagao nunca servo

completamente eliminados nio impede que o Banco aponte a impor-

t&ncia das insLituig6es (definidas de madeira ampla para incluir gover-

nor, organizag6es pdvadas, leis e normal sociais) no estabelecimento

de padr6es reconhecidos e na imposig2io de contratos.i8 Caberia ent:io,

i,s instituig6es internacionais e aos governor garantir as transfol-ma-

g6es institucionais que melhoram a informagao e criam incentivos

para o esforgo, a inovagao, a economia e o investimento e possibilitam

mudangas maid complexas, evitando que problemas de informagao
levem a falhas no mercado e impegam a eflci6ncia e o crescimento.

Hg, uma 6nfase na importagao de conhecimento como o ''melhor

caminho para ampliar a base de conhecimento '' nos parses em desen-

volvimento.'' Os tr6s principais meios apresentados para a aquisigao

de conhecimento produzido externamente silo um regime econ6mico

aberto, a atragao de investimento externo e o licenciamento tecno16gi-

co. Quando a este tiltimo meio se coloca a questao da protegao dos di-

reitos de propdedade intelectual, cujos benefTcios s:io fortemente en-

fatizada polo Banco, apesar da nora sobre deus ''incomprovados'

' K"ow/eaZ.Jo, o ' /opm.-r. OP 'it. P- 2

9 /& fde/77, p. 27
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efeitos negativos: alto custo para a aquisigao de conhecimento, au-

mento do (ja alto) poder de barganha dos produtores de conhecimento

em relagao ao compradores, ambos com as possfveis conseqU6ncias de

desencorajar as inovag6es nos parses em desenvolvimento." A criagao
de conhecimento internamente dove ser fomentada polo governo atra-

v6s do apoio a pesquisa poLencialmente produtiva (19), e do estabele-
cimento das condig6es adequadas para que o setor privado possa, res-

pondendo is forges de mercado, aplicar o conhecimento criado. A
mesma recomendagao 6 feita quanto a pesquisa e desenvolvimento

financiados publicamente: reforms-los para que se adaptem ao modo

de operagao baseado no mercado e orientado para a obtengao de re-
sultados e o aumento da produtividade pois, segundo o Banco, ''os go-

vernor freqiientemente ngo possuem informaga.o sobre as necessidades

do setor produtivo, terminando por alocar ineficientemente os fundos

para pesqulsa
- O outro mecanismo para reduzir o problema da desigualdade de

conhecimento, absorgao de conhecimento, 6 apresentado como milo

de garantir a aquisig5.o, adaptagao e criagao de conhecimento polos
pai.ses em desenvolvimento atrav6s da educagao, puja maior contribui-

gg.o para a redugao da pobreza estaria em seu efeito sobre os salgrios
Sio ressaltadas a educagao bfsica e a garantia de oportunidades de

aprendizado conti.nuo homo meios de desenvolver as capacidades de

aprendizado, de interpretagao de informagao e de adaptagao de conhe-
cimento is condig6es locais, fundag6es para uma forma de trabalho

saudfvel, capacitada e anil

2]

zo ib fdem, p. 34/35
fb fdem, p. 8/37
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E. AS PRiORIDAnES DO BANCO PARA A EDUCACAo

O Banco considera sua miss8o reduzir a pobreza no mundi atra-

v6s do fomento ao crescimento econ6mico e de servigos e investi-

mentos focalizados nos pobres, sendo seu principal objetivo na Ame-

rica Latina aumentar o capital humano da regiao. Para tanto, o Banco

elegy como suas prioridades: incluir os excluidos, aumentar a qualida-

de do ensino, melhorar a transigao da escola para o mundo adulto por
meio do ajuste do conte6do ensinado aos conhecimentos valorizados

pelo mercado de trabalho, fazer um trabalho de descentralizagao para

melhorar a informagao e a responsibilidade das instituig6es de ensino,

diversificar e reformat a educagao superior, estimular o uso de inova-
g6es cdUcacioDaiS.:''z '

Todos os documentos do Banco analisados24 enfatizam o inves-

timento p6blico na educagao bfsica: a rentabilidade da educagao syria

especialmente elevada no nilvel primario ja que a alfabetizagao univer-

sal gera grandes externalidades para a sociedade -- a educagao das
meninas, por exemplo, estaria vinculada a melhoria da sa6de das mu-

Iheres e sous filhos e a taxas mais baixas de fecundidade. Elem reco-

nhecem os resultados alcangados polos parses latino americanos na

expansao das matdculas nests setor nas 61timas duas d6cadas e reco-

mendam o investimento na qualidade come continuagao delta poll.tica.

A questao da qualidade 6 abordada polo loco na eliminagao dos pro-
blemas de informagao.

i3:$s gTu£=;zzs=Hi£='i:,:i:i:J. ~.'«.,*
OP. cit.
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Segundo o Banco, a economic neoclissica assumiria, entre ou-

tras coisas, que os mercados sio perfeitos; que todos os agentes tcm

informal:io completa sobre a qualidade e os pregos dos bens e servi-

gos em todas as transag6es, bem come sobre a confiabilidade dos ou-

tms agentes. Mas, continua o Banco, muitos mercados, e na verdade
os mats importantes dentre des, estio lange de corresponder a este

descrigao buc61ica'' da perfeigao do mercado, de modo que, em casos
extremes, o mercado deixa de existir deixando a proviso.o dos bens ou

servigos a cargo do governo25. No cano da educagao, como em todos
os mercados de servigos baseados no conhecimento, a limitada possi-

bilidade de escolha traria aos consumidores dificuldades para julgar a

qualidade de um servigo, entry outras coisas, polo fato de que a quali-
dade e a relevincia do processo educacional s6 podem ser completa-

mente avaliadas depois de terminado este processo. Os pals terlam

entio que conflar em certificados, avaliag6es e estate.sticks do governo

ou de outras ag6ncias para decider, quando ipso fosse possivel, qual a

melhor escola para sous filhos
A descentralizag5.o administrativa, o aumento da autonomia das

escolas, o financiamento polos usufrios, o aumento da informagao so-

bre as insLituig6es (atrav6s da certificagao e do fornecimento de aLes-

tados de qualidade) e o encorajamento da competigao entry provedo-

res p6blicos, privados e nao-governamentais sio sugeridos como mei

os para resolver as falhas de mercado que produzem estes problemas
ao dar mais poder de delis:io a consumidores melhor informados.

26

5 .Bey0/7d Mashf/zg/on Const/?sirs, OP cit. P. 12
26 fb fdem, p. 14

{b iden7, p. 8/9
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Mas o Banco tamb6m reconhece a necessidade de it a16m da

educagao bfsica para sustentar o crescimento econ6mico e a competi-
gao numa economia global e, com vistas a uma melhor e mats e$1ciente

relagao Gusto-benefTcio, recomenda o investimento privado nos nfveis
secundfrio e superior e na educagEio e treinamento de adultos. lsto

tamb6m garantiria uma maior eqiiidade ao permitir que os recursos

pablicos fossem direcionados aos mats pobres28, dada a crenga gene-

ralizada de que, em muitos parses, os fundos p6blicos acabam beneHici-

ando os mais abastados em deuimento dos maid pobres ou, maid aqueles

do que estes -- o financiamento ptiblico para a educagao superior 6 o
exemplo maid citado desta ''perversidade''29. Haveria ainda, segundo o

Banco, evid6ncias de que o tipo de educagao superior fornecida importa

para o crescimento econ6mico, associando positivamente a proporg:io de

estudantes graduados em curses como matemftica, ci6ncias e engenharia

com as taxes de crescimento, e "sugerindo retomos maid autos para o
investimento nestes campos do que em outros''.30

Apesar dessas reiteradas recomendag6es, o Banco faz uma res-
salva

'Devido is dificuldades de apropriagao individual dos retornos a

criagao e adaptagao de Conhecimento no\ o(por parte de pessoas,
nrmas, escolas ou institutes de pesquisa), um 'efeito de transbor-
damento' -- uma extemalidade -- interfere: haverf sub investimento

n&o apenas em pesquisa(mesmo pesquisa destinada a adaptagao e
n8o a criagao) mas no fatter chave na produgao de pesquisa ou deja,
em pesquisadores. Etta 6 uma razio pda qual universidades e go-
vernos geralmente subsidiam estudantes que estio obtendo diplo-

:'/b ide/7? e .E2iuca//on Sec/or Sb'a/e©, op. cit. p. 34.
30 (iZ r/unfP Jiloregone - educa/ion fn .Brazj/, OP. cit. P. 22.

/b fdem, op. cit. p. 43
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mas de pesquisadores de prefer6ncia aqueles que est5o obtendo di-

plomas profissionais (. . .). Uma o.utra Fazio para ojup:rte ptlblt

nos (b. A necessidade de financiamento 6 especialmente premenLe
para cnangas de famlHias pobres. O subsi.dio nestes cason pods au-
mentar n5o s6 a efici6ncia econ6mica e o crescimento, ao assegurat

que estudantes talentosos sham mats capazes de realizar o seu po-
tencial, mas tamb6m a eqiiidade. Obvian?e/zre, as /f/7?i/af8es

de re-

cttrsos implicalu na ctlidadosa jocatizagao destes gaston ot{ subsi-
dies nas areas olde as excel'natidades sdo maiores, ott olde as iw!-

perfetg6es do n'mercado de capital ?ao )lapis reslriti'pas. ' .:.. \.«.*
/'Para a maioria dos parses em desenvolvimento, a !?squisa local
devs se concentrar nas necessidades maid essenciais.

O reconhecimento das limitag6es e dificuldades do financia-

mento privado para a pesquisa e a formag2io de pesquisadores -- essen-

ciais para permitir a aquisigao (adaptagao e criagao) de conhecimenLa

nio impede o Banco de insistir na recomendagao de que o financia-

mento pablico para estes atividades sqa subordinado ao crit6rio eco-

n6mico da eflci6ncia: investir onde as externalidades e as imperfei-

g6es do mercado(enquanto alocador) forum maiores (desperdiga
rem/desviarem recursos dos uses eficientes). " lsto porque:

"A estrat6gia apropriada para a maioria dos poses em desenvolvi-
mento, (. . .), 6 adquirir tecnojogia estrangeira o mats barato posse

' refer6ncia ao sistema de cr6dito educativo atrav6s do qual estudantes financiados
durante a graduagao devem saldar etta dfvida depots de integrados ao mercado de
trabalho
31 ib iden, p. 44 -- versiio livre, grifo nosso

b idem, p. 38
s3 Know/edgelor Dove/opnzenf. op cit. P. 48
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vel e usf-la do modo lnais eflciente posse.vel, adaptando-a is con-
&q6es \opals. Conhecimento novo na jornla de descobertas e in-
?engaes cientVicas reqtte+' abltndantes rectlrsos Pnanceiros, capa-
=idades httmaftas so$sticadas e lino comercial para mantel-se &

Pence de competidores fatores gerulnlente cii6nt do alcance dos
Fakes e/lz riese/lvo/v//ne/lfa. Ser um 'seguidor ' tecno16gico n5o
machucou as economias do Leste Asiftico, que colnegaram seu es-
petacular crescimento sendo muito boas na adaptagao de tecnologia
es trangelra. ' '"

Deste modo, hf uma 6nfase na necessidade de seletivizar o fi-

nanciamento pablico nas areas de educag:io, pesquisa e desenvolvi-

mento, incentivando a diversificagao das fontes de recurso das insti-

tuig6es p6blicas de ensino superior e de pesquisa, bem como o forne-

cimento privado do ensino superior. Dessa 6nfase deconem o incenti-

vo ao aumento da qualidade nestas instituig6es e ao aumento do aces-

so dos estudantes que n5o podem pagar por elas35 atrav6s de sistemas

de avaliagao e de subsi.dio, respectivamente. Como meir de baratear o

gusto e aumentar o acesso a educagao s5o tamb6m sugeridos meca-

nismos alternativos de provisao, fundamentalmente baseados nas no-

vas tecnologias: cursos fornecidos via /n/erner, educagao a distfncia
(tele-curses), e treinamento de professores via sat61ite.

F. O B$1E A EDUCAGAo SUPERIOR NO BjiASIL

Para o Banco Mundial, o financiamento p6blico da educagao

superior no Brasil, a16m de contribuir para o aumento das desigualda-

" fb iden, p. 42 -- vers5o livre, grifo nosso

' Educations! Change in Lafit A} lerica attd the Caribbean, ap. c\t. p. 62
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des sociais e econ6micas, 6 extremamente ineficiente, as universida-

des pxiblicas consideradas carbs e mal administradas, o que estaria

forgando o pails ''a considerar meios de aumentar o financiamento pri-

vado para a educagao superior, estabelecendo taxas nas institui96es

p6blicas e apoiando o crescimento da educagao privada
A efici6ncia interna na educagao superior 6 medida polo Banco

atrav6s da porcentagem de estudantes ingressantes que obt6m a gradu-

agao e polo n6mero de anos necessfrios para produzir um graduado
Segundo estes crit6rios - e de acordo com a teoria do capital humano

que presume que estudantes pagantes sera.o mais motivados a termlnar
sous estudos maid rapidamente -- as instituig(5es federais de ensino sio

declaradas menos produtivas do que as privadas, apesar do reconhe-

cimento do cato de que as universidades privadas podem, n5o queren-

do desencorajar sous estudantes pagantes, ter padr6es maid baixos. Do

mesmo modo, o custo da educagao superior publica 6 declarado alto,

apesar de admitida ''a dificuldade de estimar dados con6ifveis sobre
custom e a impossibilidade de separar os custom nas categorias tradici-

onais de ensino, pesquisa, servigos e administrag:io '', a16m da alta taxa

de inflagao e de flutuagao no valor da moeda significar que compara '

gees internacionais podem levar a conclus6es erradas. ''
Como principais fatores que contribuem para a elevagao do

custo da educagao superior piiblica sio mencionados a elevada relaga.o

alunos/professores e alunos/funcion&ios -- reconhecidamente afetados

pda alta proporgao de p6s-graduandos nas universidades pablicas

3' Paul. Jean-Jacques e Wolf, Laurence "rbe fconomfcs or Higher fducanon " p
519 in; Birdsajl, Nancy e Sadat, Richard H. (ed.) Oporrirnf Foregone -- edKcarfon
in ,Brazj/, BIRD, Washington, 1996
37 /b iden, P. 528
38 ib iden, p. 53 1/532
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quando comparadas is privadas -- e a predominancia, nas universida-

des pablicas, de matriculas nos curios maid caros coma medicina.

odontologia, engenharia, ffsica, quilmica, entry outros, apesar de as
instituig6es privadas tamb6m serum responsfveis por um ntimero
significativo das matriculas nestes mesmos cursor.39

Podemos verificar claramente, no material examinado, que o

Banco prioriza, para os parses em desenvolvimento (coma o Brasil) a

investimento em educag:io fundamental. Pods-se verificar, ainda, que

se da muito memos espago a educagio superior (e a atividade de pes-

quisa com ela relacionada) e que tal espago 6 utijizado, basicamente.

para indicar a necessidade de ''liberar'' os recursos pablicog.de tal ]'es-

ponsabilidade (para utilize-los, repetimos, no ensino fundamental).
Como notamos pfginas acima, ''o Banco enfatiza em sous do-

cumentos a importlincia de adquirir e adaptar o conhecimento ja dis-

ponibilizado por outros parses'', ou a ''importag:io de conhecimento
coma o 'melhor caminho para ampliar a base de conhecimento ' nos

parses em desenvolvimento ''. A16m disso, esse lipo de recomendagao

e de 6nfase 6 justificada por uma preocupaga.o com a equidade, ao

permitir que os recursos p6blicos fossem direcionados aos mais po-
bres, dada a crenga generalizada de que, em muitos pai.ses, os fundos
p6blicos acabam benefliciando os maid abastados em detrimento dos

mats pobres ou, mats aqueles do que estes.

Em outros termos, o pouco espago dedicado pdas anflises do

Banco a poliltica de educagao superior -: e as curtas mas incisivas re-

comendag6es de privatizagao do seu financiamento -- ngo parece

casual. Por si s6, indica uma poll.tina. Indica tamb6m o ''lugar'' que o

s9 ib idem, p. 526/536
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Banco parece reservar para os pai.ses em desenvolvimento na nova
divis3o internacional do trabalho. Se nos permitissem o jogo de pa-
lavras, trata-se de uma aus6ncia que se imp6e, um si16ncio que fda.
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