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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O capitalismo, no ultimo quartel do seculo XX, a partir de mudancas economicas 

sociais e politicas, desencadeou o surgimento de um novo modelo de acumulacao 

baseado numa estrutura produtiva flexivel, num Estado menos intervencionista, numa 

sociedade considerada mais globalizada. Inserido neste contexto de mudancas, o campo 

educacional constituiu-se estrategicozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA locus de estudo, tendo em vista a emergencia de 

discussoes relacionadas as politicas educacionais brasileiras, na decada de 90. Na 

problematica sobre o direcionamento destas politicas, aspectos como o contexto 

economico e demografico levantam questoes pertinentes para uma avaliacao da real 

concepgao das politicas educacionais. Assim, tendo como objetivo destacar a relacao 

existente entre os cenarios economico e demografico na construcao das politicas 

educacionais, na decada de 90, realizou-se um estudo baseado nas principals discussoes 

sobre o assunto, reunindo opinioes de diversos autores, bem como documentos oficiais 

do governo e de organismos internacionais. Foi realizada uma contextualizacao 

historica sobre os acontecimentos no cenario economico e educacional nos dois 

primeiros capitulos da dissertacao e, em seguida, no capitulo 3, inseriu-se o aspecto da 

dinamica demografica brasileira, relacionando-a com o contexto politico-econdmico e 

com os gastos educacionais brasileiros. O estudo mostrou que enquanto associacao 

estrategica, a relacao dinamica demografica, economia e educacao tern sentido na 

formulacao das politicas educacionais brasileiras. Tendo em vista que a intensificacao 

das politicas para o Ensino Fundamental se mostra mais efetiva, por atingirem 

resultados a curto prazo, e a menor custo, num contexto de transformacoes economicas 

mundiais, crise do Estado e efetivacao de cortes de gastos sociais, torna-se estrategica a 

politica educacional vigente. 
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ABST RACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

In the late twentieth century the 'capitalism underwent social, political and economical 

changes and brought about a new accumulation model based on a flexible and 

productive structure of a less interventionist state in a society considered to be more 

globalized. The educational field in the context of changes has become a strategic locus 

of study due to the demand for discussions on brazilian educational policies in the 

1990s. As for the conducting of those policies, some aspects like the economic and 

demographic contexts come up with suitable questions for the estimation of the reai 

concept of the educational policies. Thus, aiming to highlight the relation between the 

economic and demographic, scenarios in the building of educational policies in the 

1990s, a study based on the main discussions about the topic was carried out by 

gathering opinions of several authors, as well as papers from the government and 

international organizations. A historical contextualization was done involving the 

happenings in the economic educational scenario pointed out in the first two chapters of 

this dissertation. It also comprised, in the third chapter, the aspect of the brazilian 

demographic dynamics by associating it with the economic politic context as well as 

with the expenses on education. According to the study, the strategic association of 

demographic dynamics, economy, and education does comprise the formulation of the 

brazilian education policies. Realizing that the intensifying of the policies towards the 

fundamental teaching has proved to be effective for low cost and at a short term in a 

context of economic changes, the state crisis and the measures to cut down on social 

expenses have turned out to be strategic to the current education policy. 



I N TRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estudo das politicas educacionais desencadeia uma infinidade de discussoes, 

que, baseadas em principios diversos — economicos, sociais, politicos, dentre outros — 

revelam concepcoes variadas sobre o direcionamento dessas politicas. No entanto, 

algumas concepcoes sobressaem-se e ganham o status de mais apropriada ao 

desenvolvimento socio-economico vigente. 

As politicas publicas, de carater social (saude, educacao, cultura, previdencia, 

seguridade, informacao, habitacao, dentre outras), sao estrategicas para o Estado 

capitalista, por atenderem, por um lado, os interesses gerais do capital, e por outro lado, 

atenderem aos interesses das distintas forcas sociais. Como faces de uma mesma moeda, 

essas politicas ao se destinarem para determinados objetivos, tern em sua essentia, essa 

ambigiiidade. Isso significa dizer que, muito embora, algumas politicas publicas, 

representem para a sociedade, sinais de acoes humanitarias e benfeitoras, vindas do 

Estado, nao pode-se deixar de destacar que essas politicas tambem estao subordinadas a 

uma logica capitalista e que, portanto, estao submetidas aos interesses gerais do capital. 

Os proprios fatos destacam essas duas faces da moeda. 

A decada de 90, foi palco de um movimento, em ambito national e 

internacional, de "combate a pobreza", principalmente nos paises apontados como em 

desenvolvimento; tambem foi o periodo de reestruturacao economica desses paises, e de 

transformacoes no campo educacional, sofrendo este, um processo de ressignificacao de 

suas concepcoes e de suas politicas. Apesar de aparecerem como fatos importantes, mas 

isolados, uns dos outros, para a maioria da sociedade, ambos possuem uma relacao 

intrinseca no desenvolvimento do capitalismo. 
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Assim sendo, compreender os debates e conflitos sociais que envolvem a 

educacao, esta diretamente ligado a compreensao dos conflitos em torno da economia, 

dos interesses privados, bem como do Estado capitalista e sua regulamentacao. A 

compreensao da politica educacional brasileira tambem exige o exame dos 

atravessamentos que, na decada de 90, especificamente, modelaram as mudancas no 

campo educacional, — atravessamentos de ordem politica e econOmica, que, 

certamente, foram os principals responsaveis. 

O processo de mudanca, em extensao mundial, marcado pela reestruturacao 

produtiva nas ultimas decadas do seculo X X — emergido nos paises considerados 

desenvolvidos e, em seguida, implantado nos paises apontados como em 

desenvolvimento —, desencadeou um movimento de mudancas estruturais que atingiu, 

progressivamente, todos os setores da sociedade, especialmente, o educacional, 

principalmente naqueles ultimos. 

Adicionado a isso, em nome da necessidade de "atacar a pobreza", esse setor 

vem, desde o inicio da decada de 90, sofrendo modificacoes progressivas em sua 

estrutura, a partir de politicas educacionais condizentes com as recomendacoes 

internacionais de atencao a educacao basica, recomendacoes que o Brasil seguiu a risca. 

Esses fatos destacam em que dimensao estao as relacoes internacionais entre paises 

considerados desenvolvidos e em desenvolvimento. A intensificacao dessas relacoes 

determinam, hoje, uma significativa parte das decisoes politicas, sociais e economicas. 

E, referindo-se, principalmente, a dependencia financeira, essas intervencoes 

internacionais tendem a se intensificar. 
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Nessa perspectiva, a analise da economia brasileira, com relacao as suas contas 

publicas, bem como o comportamento de suas relacoes economicas e financeiras com o 

r&sto do mundo tornam-se relevantes na discussao introdutoria, tendo em vista a sua 

correlacao com a performance das politicas sociais . O comportamento dessas contas 

[X>dc indicar qual a politica do governo, o que o Estado prioriza, bem como as que nao 

Leva em conta. 

Apos a crise dos anos 80, o Brasil encontrava-se signifrcativamente fragilizado, 

do ponto de vista economico. O processo crescente de endividamento externo e interno 

:arretavam, progressivamente, perda de controle da moeda e de suas financas por parte 

do Estado. A forte reducao dos gastos e dos investimentos publicos, somados a ausencia 

c 7 politicas de desenvolvimento, debilitavam ainda mais os indicadores sociais. 

Nessa discussao, interessam-nos as contas publicas e o balanco de pagamentos. 

uma vez que descrevem o comportamento do setor interno e externo da economia, 

•^pectivamente. i 

NozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA setor interno, se o governo brasileiro gasta mais do que arrecada, ele tern zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

urn deficit que deve ser coberto para as contas fecharem. Existem dois caminhos mais 

ihecidos para o fechamento das contas: emissao de moeda ou lancamentos de titulos 

. divida publica. O primeiro cria inflacao, uma vez que emitir moeda e coloca-la em 

•:ulacao provoca um aumento da quantidade de dinheiro maior que o proprio 

•rcscimento da producao de bens e servifos, ocasionando elevacao de pregos; no 

giindo caso, os titulos da divida publica sao vendidos a um determinado valor e com 

:erminada taxa de juros. De acordo com Sandroni, "para o governo, isso e mais 

eroso do que a simples emissao de dinheiro, pois exige o pagamento de juros e 
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implica devolucao do dinheiro emprestado. A vantagem e que nao produz um efeito 

inflacionario imediato..." (Sandroni, 2000b:58-59), muito embora, uma futura elevacao 

dos juros possa onerar ainda mais o pagamento desses titulos pelo governo. 

Como sao titulos da divida publica, temos ai a composicao do que se chama 

divida interna1. Se esses titulos e seus respectivos juros nao forem pagos no prazo 

acordado, pelo fato de o governo nao ter conseguido arrecadar impostos suficientes, 

"...tera de apelar, outra vez, para a emissao de mais titulos,' pois apresentava novamehte 

um deficit em suas contas" (Sandroni, 2000b:59). Isso constroi um circulo vicioso como 

0 crescimento descontrolado da divida interna. 

As conseqiiencias de tal fenomeno forcam o governo a tentar, progressivamente, 

diminuir seus gastos, objetivando obter recursos para pagamentos, no minimo, dos juros 

da divida publica. Em adicao, alem dos juros da divida interna, sao registrados, tambem 

juros da divida externa do setor publico. Atualmente "...o setor publico e responsavel 

por cerca de 45% dessa divida, e os restantes 55% correspondente ao setor privado" 

(Sandroni, 2000b:63). Enfim, a situacao do governo torna-se complicada, quando o 

desequilibrio de suas contas alimentam deficits, que tambem alimentam a divida interna 

e que, conseqtientemente, acarretam, mais cedo ou mais tarde, corte de gastos publicos. 

No que se refere aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA setor externo, o balanco de pagamentos reune quatro contas 

ou balancas (balanca comercial, balanca de servicos, transferencias unilaterais e conta 

de capital), que registram todas as transacoes de carater ecoriomico-financeiro, 

realizadas entre residentes de um pais e residentes dos demais paises em periodos 

anuais. A balanca comercial, de servicos e transferencias unilaterais inserem-se dentro 

1

 Total dos debitos assumidos pelo governo junto as pessoas fisicas e juridicas residentes (Cf. Sandroni, 

2000a) 
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do que chamamos de transacoes correntes, enquanto a conta de capitals inserem-se no 

que chamamos de movimento de capitais. Somadas as transacoes correntes com o 

movimento de capitais, temos o resultado do balanco de pagamentos. Se as receitas 

totais (entradasj superarem as despesas totais (saidas), o balanco de pagamentos 

apresentara um superavit; ocorrendo o inverso, havera um deficit. Na verdade, a relacao 

feita aqui leva a mesma linha de raciocinio realizada para as contas publicas do setor 

interno. Se houver deficits, de algum modo, o balanco de pagamentos deveser fechadc. 

As possibilidades de fechamento do balanco podem passar por um superavit na balanca 

comercial (exportacoes > importacoes), ou, entao, a conta de capital tera que acusar um 

superavit muito elevado, atraves da entrada de investimentos diretos, emprestimos ou 

financiamentos. Contudo, nos proximos balancos de pagamentos, a entrada de 

investimentos diretos, emprestimos ou financiamentos como solucoes do deficit, 

significarao a saida mais intensa de lucros e dividendos e juros, pela conta de servicos, 

acarretando um aumento das despesas totais (saidas) e, provavelmente, causando 

novamente outro deficit. Vejamos na TAB.l (p. 16) a composicao detalhada do balanco 

de pagamentos brasileiro, para a decada de 90. 
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T A B E L AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 

Balanco de Pagamentos do Brasil 1990-1999 (Em milhdes de dolares) 
•'3 CKWV': JOO"> ;-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA < li\S 

1BALANCA 

COMERCIAL 

::::l:5F]7w:::;T>:;::: 
1 0 . 7 5 3 

* sJ I. 

1 0 . 5 7 9 1 5 . 2 3 9 1 3 . 0 7 2 1 0 . 4 6 6 
1 
- 3 . 3 5 2 - 5 . 5 5 4 - 6 7 6 5 - 6 . 5 9 1 - 1 . 1 9 8 

Exporta?oes 3 1 . 4 1 4 3 1 . 6 2 0 3 5 . 7 9 3 3 8 . 7 8 3 4 3 . 5 4 5 4 6 . 5 0 6 4 7 . 7 4 7 5 2 . 9 9 0 5 1 . 1 4 0 4 8 . 0 1 1 

Importa9oes 2 0 . 6 6 1 2 1 . 0 4 1 2 0 . 5 5 4 2 5 . 7 1 1 3 3 . 0 7 9 4 9 . . 8 5 8 5 3 . 3 0 1 5 9 . 7 5 5 5 7 . 7 3 1 4 9 . 2 0 9 

2 BALANCA DE 

SERVICOS 
- 1 5 . 3 6 9 - 1 3 . 5 4 2 - 1 1 . 3 3 9 - 1 5 . 3 6 2 - 1 4 . 7 4 3 - 1 8 . 5 9 4 - 2 0 . 4 8 3 - 2 6 . 2 8 4 - 2 8 7 9 8 - 2 5 . 2 1 2 

Viagens internacionais - 1 2 1 - 2 1 2 - 7 1 9 - 7 9 9 - 1 . 1 8 1 - 2 . 4 1 9 - 3 . 5 9 8 A 3 7 7 - 4 . 1 4 6 - 1 . 4 3 7 

Transportes - 1 . 6 4 3 - 1 . 6 5 6 - 1 . 3 5 9 - 1 . 7 0 0 - 2 . 4 4 1 - 3 . 0 0 1 - 2 . 7 5 5 - 3 . 5 0 9 - 3 . 2 5 9 - 2 . 8 0 2 

Seguros - 6 9 - 1 3 2 - 5 8 -65 - 1 3 2 - 1 2 2 - 6 3 7 4 8 1 - 1 2 7 

Lucros e dividendos - 1 . 5 9 2 - 6 6 5 - 5 7 4 - 1 . 8 0 5 - 2 . 4 8 3 - 2 . 5 9 0 - c eo*7 n i o i 
- / . l o l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA n c o 

—r.v-^o 

Juros - 9 . 7 4 8 - 8 . 6 2 1 - 7 . 2 5 3 - 8 . 4 5 3 - 6 . 3 3 8 - 8 . 1 5 8 - 9 . 1 7 3 - 1 0 . 3 9 0 - 1 1 . 9 4 8 - 1 5 . 1 7 0 

Outros servicos - 2 . 1 9 6 - 2 . 2 5 6 - 1 . 7 7 6 - 2 . 5 4 0 - 2 . 1 6 8 - 2 . 2 9 4 - 2 . 5 2 0 - 2 . 4 8 5 - 2 . 3 4 5 - 1 . 6 1 8 

3. TRANSFERENCIAS. 
UNILATERAIS 

8 3 4 1.556 2 . 2 4 3 1.653 2 . 5 8 8 3 . 9 7 4 2 . 9 0 0 2 . 2 1 6 1.778 2 . 0 3 5 

4 . TRANSFERENCIAS. 

CORRENTES (1+2+3) 

- 3 . 7 8 2 - 1 . 4 0 7 6 . 1 4 3 - 6 3 7 - 1 . 6 8 9 - 1 7 . 9 7 2 - 2 3 . 1 3 6 - 3 0 . 8 3 3 - 3 3 . 6 1 1 - 2 4 . 6 2 8 

5. MOV. DE CAPITAIS - 4 . 7 1 5 - 4 . 1 4 8 2 5 . 2 7 1 - . 9 . 9 0 3 1 4 . 2 9 4 2 9 . 3 5 9 3 4 . 2 6 3 2 5 . 8 8 1 1 9 . 8 8 1 1 3 . 5 7 8 

Investimentos diretos 2 7 3 5 3 5 3 . 1 4 7 6 . 2 7 9 8 . 2 1 4 5 . 0 4 7 1 6 . 0 7 1 2 0 . 8 1 3 2 0 . 6 4 4 3 0 . 1 3 0 

Emprest. E financiamentos 4 . 3 3 5 6 . 0 2 3 2 8 . 2 3 3 1 3 . 3 6 5 5 4 . 8 3 2 1 7 . 5 7 0 2 7 . 1 4 8 4 8 . 4 8 8 6 1 . 9 8 4 4 3 . 8 8 2 

Amortiza5oes - 8 . 6 6 5 - 7 . 8 3 0 - 8 . 5 7 2 - 9 . 6 9 2 - 5 0 . 4 1 1 - 1 1 . 0 2 3 - 1 4 . 4 1 9 - 2 8 . 7 1 4 - 3 3 . 5 8 7 - 5 1 . 9 0 5 

Capitais de curto prazo - 1 . 2 0 8 - 3 . 0 3 3 2 . 6 0 2 1 5 4 9 0 9 1 8 . 8 3 4 5 . 7 5 2 - 1 8 . 9 2 9 - 2 7 . 3 0 0 - 5 . 9 5 8 

Outros capitais 5 5 0 1 5 7 - 1 3 9 - 2 0 3 7 5 0 - 1 . 0 6 9 - 2 9 0 4 . 2 2 4 - 1 . 8 5 9 - 2 . 5 6 9 

6.ERROS E OMISSOES - 3 2 8 8 7 6 - 1 . 3 8 6 - 8 6 2 3 3 4 2 . 0 9 3 - 2 . 1 0 9 - 2 . 8 9 3 - 3 . 5 5 6 3 8 | 

7 . SUPERAVIT OU 

DEFICIT (4+5+6) 

- 8 . 8 2 5 - 4 . 6 7 9 3 0 . . 0 2 8 8 . 4 0 4 1 2 . 9 3 9 1 3 . 4 8 0 9 . 0 1 7 - 7 . 8 4 5 - 1 7 . 2 8 5 - 1 0 . 7 5 8 

Fonte: Banco Central do Brasil 

Algumas consideracoes podem ser feitas, a partir da observacao das transacoes 

entre residentes do pais e residentes de outro pais. O comportamento das contas refletem 

o direcionamento das politicas economicas internas e externas, principalmente. 

A decada de 90, pode ser dividida em dois periodos, antes e depois de 1994 

(lancamento do Piano Real). Na balanca de comercio temos, depois de 1994, um maior 

volume de exportacoes (o deficit cresceu consideravelmente a partir de 1994), causado, 
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i 

principalmente, pelo barateamento do dolar no pais, expresso na taxa de cambio2. Uma 

oferta maior de dolares no mercado brasileiro, decorrente da entrada de capitais 

estrangeiros, valorizou a moeda brasileira frente a americana, resultando num 

barateamento das mercadorias importadas. Percebe-se que tivemos um efeito nas 

transacoes correntes em virtude de uma entrada de capitais na conta de capital, que irao 

acarretar saidas na conta de servicos, via lucros e dividendos ou ate juros. Em suma, as 

contas se influenciam mutuamente. 

Na conta de capitais, temos o registro da entrada de capitais de risco 

(investimentos diretos) das empresas estrangeiras que se estabelecem no Brasil, e as 

saidas de investimentos de empresas nacionais para o exterior; a entrada e saida de 

emprestimos e financiamentos; as amortizacoes; e os capitais de curto prazo, que 

significam emprestimos e financiamentos por um prazo inferior a um ano (Cf. Sandroni, 

2000a). Observando os dados constantes na TAB. l (p. 16), percebe-se que o movimento 

de capitais cresceu significativamente apos 1994, tendo em vista a entrada macica de 

investimentos diretos, emprestimos e financiamentos. 

Os investidores so passaram a voltar para o Brasil apos o Piano Brady (1989), 

que objetivava a reducao das taxas de juros e o alongamento do perfil da divida externa 

dos paises que haviam entrado em crise, em funcao de seu endividamento externo. Os 

efeitos desse piano comecaram a ser sentidos a partir de 1993. A reputacao brasileira foi 

recuperada, possibilitando a entrada, agora com menores barreiras, dos investimentos 

diretos, emprestimos e financiamentos. No entanto, da mesma maneira que tivemos 

entradas na conta de capital, observou-se, como conseqiiencia, saidas maiores na conta 

de servicos que, somados ao deficit comercial, ocasionou um crescimento do deficit nas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2

 Taxa de cambio e a relacao de valor entre duas moedas. 
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transacoes correntes, chegando, em 1998, ao percentual de 4,4% do PIB, maior saldo 

negativo desde o inicio do Piano Real. 

Os deficits sao crescentes de 1994 em .diante. Isso ocasiona uma grande 

dependencia da entrada de recursos externos. Como o pais necessita conceder vantagens 

para quern vier torna-se prisioneiro da manutencao de elevadas taxas de juros e da 

manutencao de outros beneficios para os investidores, possuidores dos recursos 

externos. Acontece que taxas de juros mais elevadas oneram cada vez mais as contas 

externas do pais e acarretam maior necessidade de emprestimos e/ou financiamentos, 

que resultando em crescimento da divida externa, maior pagamento de juros nos 

proximos anos, e assim por diante. E um verdadeiro circulo vicioso. 

Enfim, como visto ate entao, desequilibrios das contas internas e externas 

causam grande instabilidade e, nesse momento, varios ajustes sao necessarios, segundo 

a politica geral dos organismos internacionais mais influentes, como FMI, Banco 

Mundial etc. Diante disso, colocam-se como prioridades os pagamentos das dividas 

contraidas, o que acarreta controle e corte de gastos nas contas do pais. Aqui, chega-se a 

uma questao relevante: a necessidade de cortes de gastos governamentais. 

O Brasil passou a cortar gastos publicos no final da decada de 80. Mesta fase, as 

transformac5es internacionais inserem novos elementos de ordem conjuntural e 

estrutural: em termos "conjunturais", verificou-se a queda do mundo socialista, a 

"...desaceleracao da economia dos principals paises desenvolvidos e a substancial queda 

da taxa de juros; em termos 'estruturais', impos-se a necessidade das renegociacoes das 

dividas externas..." (Cano, 2000:40) e reestruturacao produtiva dos paises considerados 

em desenvolvimento. 
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Esses novos fatores estruturais e conjunturais direcionaram a politica 

international para a reorganizacao da casa latino-americana, enquanto novo mercado 

para o capital ocioso dos paises ditos como desenvolvidos. Esta fase seria a que se 

conhece como fase de reestruturacao dos chamados paises em desenvolvimento, que 

sera tratada no capitulo 1. 

Tendo em vista arrumar a casa latino-americana, novos programas de ajuste e 

reformas foram iniciados. Programas de estabilizacao que tinham como instrumentos: 

politicas de contencao salarial, restricao monetaria e crediticia e manutencao de juros 

elevados, bem como politica fiscal, para a eliminacao do deficit publico. Essas politicas 

tinham grande similaridade com as anteriores, contudo, em seus detalhes, essa politica 

de estabilizacao se diferenciava das anteriores. A politica cambial, orientou-se para a 

valorizacao (contraria a anterior, que estirrrulava as exportacoes), constituindo-se 

alavanca para estimular as importacoes e o corte do gasto publico teve como objetivo, 

na verdade, "...a acomodacao subsequente da massa crescente de juros internos e 

externos (Cano, 2000:41). 

Especificamente, para o Brasil, a conformacao das politicas de estabilizacao nao 

foi diferente. A analise do balanco de pagamentos brasileiro indica os efeitos dessas 

politicas, provocando, ao longo da decada de 90T crescimento das importacoes e 

crescimento da entrada de capitais estrangeiros, sejam eles na forma de investimentos 

diretos, emprestimos ou financiamentos, ou capitais de curto prazo. A insercao de 

programas de estabilizacao como esses, vieram, em essentia, delineados por uma 

concepcao politico-economica. 
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A partir de 1989, as sucessoes presidenciais brasileiras introduziram 

rapidamente o discurso neoliberal, que se intensificou com o governo Fernando 

Henrique Cardoso. A partir dai, o pais foi invadido pelo discurso neoliberal, com a 

promessa da ida ao Primeiro Mundo. Para tanto, "...era necessaria a adesao aos novos 

tempos, a abertura comercial e financeira ao capital international, flexibilizacao dos 

contratos de trabalho, enxugamento do Estado etc." (Cano, 2000:230). 

Enfim, e possivel ver que a evolucao das contas interna e externa, sinalizam um 

crescimento da carga ligada as respectivas dividas, abrindo espacos para a imposicao 

externa de ajustes e reformas da economia nos paises endividados. Os reflexos disso sao 

sentidos no proprio direcionamento dos gastos governamentais, assunto a ser tratado no 

capitulo 3. 

Diante disso, como enxergar o direcionamento das politicas educacionais na 

decada de 90? Quais seriam a possiveis justificativas de um trabalho tao intenso na 

educacao basica? Seria essa a real necessidade educacional3 da populacao, levando-se 

em consideracao a propria evolucao populacional, ao longo da decada de 90? 

Assim, com o objetivo de analisar a ligacao existente entre as transformacoes 

economicas recentes, a educacao e a dinamica demografica, a hipotese central deste 

estudo e a de que os cenarios economico e demografico divergem, sob o ponto de vista 

do atendimento das necessidades sociais a longo prazo, e convergem sob o ponto de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3

 As necessidades educacionais, nesse caso, tem como referenda um outro elemento de extrema 

importanria para a definicao das politicas sociais, em geral — a dinamica demografica. Para os 

dem6grafos, o conhecimento da dinamica demografica constitui-se elemento basico para a formulacao de 

qualquer politica social, destacando-se como elemento intrinseco ao planejamento publico, tendo em vista 

que a realizaca'o de projecoes populacionais pode determinar a demanda potencial dc servicos futures, 

facilitando o desenho coerente das politicas de longo prazo (Cf. CEP AX). 
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vista da oportunidade proporcionada pela fase de transigao demografica, para a 

universalizacao da educacao basica com custos menores e resultados de curto prazo. 

Esta hipotese geral desdobra-se em outras tres, mais especificas: a) os novos 

contornos do campo educacional estao inseridos num processo de mudanca, 

principalmente politica e economica, em extensao mundial, no qual organismos 

internacionais desempenham o papel de agente indutor de parte das mudancas 

necessarias em paises como o Brasil; b) no direcionamento das politicas educacionais 

foi desconsiderada a dinamica demografica brasileira, que apresenta um aumento da 

populacao acima de 15 anos (o que comprova o envelhecimento populacional), 

demandando, assim, politicas educacionais voltadas para jovens e adultos, para o 

Ensino Medio e o Superior e nao, prioritariamente, para o Ensino Fundamental; c) as 

politicas educacionais vigentes toraaramrse mais faceis e de menor custo, uma vez que a 

atual fase de transicao demografica implica num cada vez menor numero de criancas na 

escola, facilitando a universalizacao do ensino fundamental, havendo ai uma utilizacao 

estrategica da dinamica demografica a favor do contexto de politicas neoliberais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O trabalho esta organizado em tres capitulos, tratando-se.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o primeiro, da 

contextualizacao historico-economica do periodo de crise do modelo produtivo ao 

processo de reestruturacao dos. paises Referindo-se a crise do modelo fordista, a analise 

desse capitulo destaca o movimento, em cadeia, do processo de reestruturacao 

necessaria do capitalismo, tendo em vista a retomada de seus niveis de lucratividade. 

Essa reestruturacao, englobou esferas produtiva, financeira, politica e social nos paises 

apontados como desenvolvidos e em desenvolvimento, principalmente. Os ultimos 

destacam-se na analise, por ser neles em que o Brasil se encaixa, e por ser neles tambem 
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que o processo de reestruturacao e desencadeado, com base no processo ocorrido nos 

paises considerados como desenvolvidos. Muito mais complexo e traumatico, o 

processo de reestruturacao, na America Latina, especialmehte no Brasil, experimentou, 

com maior intensidade, os efeitos de uma logica neoliberal que, integrada a principios 

economicos de cortes de gastos e diminuicao do Estado, imprime a sociedade um 

modelo que deteriora, sobremaneira, as condicoes, ja precarias, de desenvolvimento 

socio-economico destes paises. 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA segimdo capitulo, trata do processo de reforma no campo educacional, 

inserido no pacote de reformas do Estado brasileiro. Nesse capitulo, desenvolve-se a 

analise das origens das politicas educacionais, colocadas em pratica na decada de 90. 

Como agentes indutores, destacam-se os organismos internacionais, que ao possuir carta 

branca para implementar seus projetos no BrasiL implanta todo o .receituario 

internacional nas reformas educacionais brasileiras, alcancando assim seus objetivos 

quanto a adaptacao do pais aos parametros exigidos pelo mercado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

|  

E fmalmente, o terceiro capitulo, analisa a insercao da dinamica demografica na 

discussao das politicas educacionais. Muito embora, a insercao desse elemento seja 

pouco conventional, sua contribuicao da justificativas ao direcionamento das politicas 

educacionais, estritamente relacionado ao cenario economico em vigencia. 

Assim, destacando os cenarios economico e demografico tentamos tracar uma 

interpretacao da realidade brasileira que, inserida num contexto de infiuencia externa, 

mostra-se totalmente de acordo com as prescricoes internacionais, principalmente, 

porque estas representam os desejos de seus credores internacionais. 



CAPI T ULO 1 

REACAO EM CADEI A: O PROCESSO DE REEST RUT URACAO 

MUNDI AL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O capitalismo, no ultimo quartel do seculo X XzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — a partir de mudancas 

economicas, sociais e politicas — imprimiu a sociedade um novo modelo de 

acumulacao baseado numa estrutura produtiva flexivel, num Estado menos 

intervencionista, numa sociedade mais globalizada. De maneira geral, no seculo XX, 

tivemos uma decada de crise das economias desenvolvidas (1970), uma decada 

caracterizada pela reestruturacao economica destas ultimas (1980), e uma decada de 

reestruturacao economica nos paises considerados em desenvolvimento (1990)4 A 

opcao de se fazer esse tipo de abordagem visa destacar, sucintamente, os elementos 

estruturantes de uma logica de desenvolvimento capitalista, ao qual ligam-se 

diretamente politicas economicas e sociais, de um modo geral, de acordo com a 

dinamica de acumulacao do modo de producao capitalista. 

1.1 Cr ise e reest rut uracao das economias desenvolvidas 

Com o initio da decada de 70 vieram mudancas no processo de desenvolvimento 

capitalista, que desencadearam conformacoes politicas, economicas e sociais diferentes 

4

 E bom assinalar que a heterogeneidade no desenvolvimento dos paises revela que as trajetorias 

economica, social e politica tern suas proprias caracteristicas e periodizacoes. Na vcrdade, a generalizacjio 

nos e viavel para compreender a partir de que ponto as reformas chegam aos paises destacados como 

subdesenvorvidos (em especial na America Latina). 
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das vigentes ate entao. Do pos-Segunda Guerra (1945) ate a decada de 70, o modelo de 

desenvolvimento que marcou o periodo, conhecido como "Trinta Anos Gloriosos". foi 

caracterizado pe!o regime de producao fordista, com atuacao de um Estado keynesiano, 

numa conjuntura que proporcionou relativos ganhos sociais de bem-estar. Materializou-

se, no pos-guerra, o acesso a uma conjunto significativo de politicas publicas no campo 

da protecao social, previdencia (seguro desemprego e renda minima), saude e educacao. 

Esse avanco foi facilitado pelo consideravel crescimento economico e pelo pleno 

emprego, no periodo. 

O fordismo veio a formar a base de um longo periodo de expansao do pos-

guerra, que se manteve ate 1973. Enquanto metodo de producao elaborado pelo 

industrial norte-americano Henry Ford, o fordismo baseava-se na vertical izacao da 

producao (a empresa controla desde a producao de materias-primas ate a confeccao final 

do produto). bem como na producao em massa dotada de tecnologia. e de mao-de-obra 

altamente especializada (Cf. Sandroni, 2000a). Os principios do fordismo foram 

difundidos em boa parte do mundo e nao apenas nos Estados Unidos. A sua difusao 

internacional foi possivel, pela atuacao das empresas transnacionais. Houve uma 

"...tendencia marcante, desde o inicio dos anos 60, de que uma parte crescente da 

producao industrial dos paises desenvolvidos se realize fora das fronteiras nacionais" 

(Michalet, 1983:20). Desse modo, uma macica ampliacao dos fluxos de comercio 

mundial c de investimcnto internacional se concrctizaram. 

No que se refere ao keynesianismo, enquanto um Estado, este proporcionava a 

realizacao de pesados investimentos publicos para o crescimento da producao e do 

consumo de massa, e que tambem garantiam um emprego relativamente pleno. Em 
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adigao, "...foraecer um forte complemento ao salario social com gastos de seguridade 

social, assistencia medica, educacao, habitacao etc" (Harvey, 1999:129), garantia a 

manutencao de niveis de bem-estar social a populacao. A atuacao do Estado, nesses 

moldes, proporcionou o alcance dos objetivos fordistas de acumulacao. ao mesmo 

tempo que levou alguns paises a concretizarem realmente um Estado de Bem-Estar. 

Os "Trinta Anos Gloriosos" se desenvolveram "...numa conjuntura particular de 

regulamentacao politico-economica mundial e uma configuracao geopoiitica em que os 

Estados Unidos dominavam..." (Harvey, 1999:132). Desde o acordo de Bretton Woods, 

em 1944, que o dolar e a moeda de reserva mundial, o que reforcou ainda mais o seu 

poder no mundo, estando todo o desenvolvimento economico, ou quase todo, vinculado 

a politica fiscal e monetaria norte-americana. Isso, nos anos seguintes, provocou amplas 

conseqiiencias. Essa perspectiva torna-se muito importante, pois destacar o poder de 

influencia que as modificacoes conjunturais ou estruturais dessa economia podem 

exercer podera justificar o processo de reestruturacao mundial. 

Em meados dos anos 60, o fordismo ja apresentava indicios de problemas. A 

queda de seus niveis de produtividade .e lucratividade, exigiram do Estado 

contrapartidas crescentes de gastos, para sanar o enfraquecimento da demanda efetiva5, 

mantendo o consumo e a producao em massa, atraves de gastos direcionados para a 

guerra contra a pobreza e a guerra do Vietna. Isso lhe custou problemas fiscais 

crescentes no final da decada de 60. A medida utilizada para sanar esse problema fiscal 

foi a emissao de moeda, o que, inevitavelmente, ocasionou inflacoes crescentes, 

5

Demanda efetiva e a demanda de bens e servicos para os quais existe capacidade de pagamento. 
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Movimentos simultaneos na esfera produtiva, financeira e do Estado americano 

apontavam para uma crise do modelo vigente de desenvolvimento. A esfera produtiva 

perdia produtividade do trabalho e lucratividade na producao em massa, a esfera 

financeira ampliava-se ganhando .aiitonomta^ enquanto que o Estado, com sua 

capacidade de investimento publico cada vez mais comprometida, acumulava deficits 

fiscais crescentes. Enfim, levando-se em consideracao que o dolar constituia-se como 

moeda padrao do sistema monetario internacional, seus desequilibrios internos 

refletiam-se diretamente no desempenho internacional das economias consideradas 

desenvolvidas. 

«. 

Fatos como a primeira crise do petroleo (1973) e a queda do padrao monetario 

internacional de Bretton Woods (1973) desencadearam uma crise mundial e a 

conseqiiente necessidade de reestruturacoes. A Organizacao dos Paises Exportadores de 

Petroleo (OPEP), aumentou os precos do petroleo, acarretando: (1) mudanca do custo 

relativo dos insumos de energia, ocasionando a busca, por parte de todos os 

seguimentos da economia, de modos de economizar energia atraves de mudanca 

tecnologica e organizational; (2) "...problema da reciclagem dos petrodolares 

excedentes..." (Harvey, 1999:136) exacerbando a instabilidade dos mercados 

financeiros mundiais7

 A queda do padrao-ouro (taxa de cambio fixa) e a adocao de 

taxas de cambio flutuantes sinalizaram a perda de hegemonia norte-americana, o que 

desencadeou tambem fortes modificacoes no que se refere a politicas macroeconomicas 

e monetarias nos Estados Unidos. 

7

 Petrodolar foi o nome dado as divisas (geralmente em dolar) provenientes da exportacgo de petroleo. O 

termo difundiu-se em 1973, quando a OPEP elevou de 3 para 12 dolares o preco do barril de oleo cru, 

ocasionando um enorme afluxo de divisas para os Estados exportadores. Mas varios milhoes desses 

petrodolares nao encontraram aplicacao dentro das limitadas economias de alguns paises membros da 

OPEP e retomaram ao Ocidente, injetados nos bancos e grandes financeiras com sede nos paises mais 
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Movimentos simultaneos na esfera produtiva, financeira e do Estado americano 

apontavam para uma crise do modelo vigente de desenvolvimento. A esfera produtiva 

perdia produtividade do trabalho e lucratividade na producao em massa, a esfera 

financeira ampliava-se ganhando autonomia, enquanto que o Estado, com sua 

capacidade de investimento publico cada vez mais comprometida, acumulava deficits 

fiscais crescentes. Enfim, levando-se em consideracao que o dolar constituia-se como 

moeda padrao do sistema monetario internacional, seus desequilibrios internos 

refletiam-se diretamente no desempenho internacional das economias consideradas 

desenvolvidas. 

Fatos como a primeira crise do petroleo (1973) e a queda do padrao monetario 

internacional de Bretton Woods (1973) desencadearam uma crise mundial e a 

consequente necessidade de reesirutoacaes. A Organizacao dos Paises Exportadores de 

Petroleo (OPEP), aumentou os precos do petroleo, acarretando: (1) mudanca do custo 

relativo dos insumos de energia, ocasionando a busca, por parte de todos os 

seguimentos da economia, de modos de economizar energia atraves de mudanca 

tecnologica e organizational; (2) "...problema da reciclagem dos petrodolares 

excedentes..." (Harvey, 1999:136) exacerbando a instabilidade dos mercados 

financeiros mundiais7 A queda do padraozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ouTO (taxa de cambio fixa) e a adocao de 

taxas de cambio fiutuantes sinalizaram a perda de hegemonia norte-americana, o que 

desencadeou tambem fortes modificacoes no que se refere a politicas macroeconomicas 

e monetarias nos Estados Unidos. 

7

 Petrodolar foi o nome dado as divisas (geralmente em dolar) provenientes da exportacao de petroleo. O 

termo difimdiu-se em 1973, quando a OPEP elevou dc 3 para 12 dolares o preco do barril de oleo cru, 

ocasionando um enorme afluxo de divisas para os Estados exportadores. Mas varios milhoes desses 

petrodolares nao encontraram aplicac3o dentro das limitadas economias de alguns paises membros da 

OPEP e retornaram ao Ocidente, injetados nos bancos e grandes financeiras com sede nos paises mais 
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das novas tecnicas de informa?ao e cpntrole no interior de todo o aparelho produtivo" 

(Tavares e Fiori, 1993:28). Em linhas gerais, eram formas mais flexiveis de organizacao 

interna que se apoiam "...na flexibilidade do trabalho, dos mercados, dos produtos e 

padroes de consumo" (Harvey, 1999:140), constituindo-se como via contraria a rigidez 

adotada pelo fordismo. 
i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i 

Esse novo modelo de producao colocou Japao e Alemanha na linha de frente da 

reestruturacao produtiva. Os mesmos deram respostas bem sucedidas a instabilidade 

financeira e economica mundial, uma vez que sua situacao financeira internacional e o 

alto grau de uniao interna atenuaram o impacto das politicas de ajuste, em particular as 

politicas monetarias e crediticia, neutralizando os impactos das flutuacoes do dolar e da 

taxa de juros internacionais. 

Ja no que se refere aos Estados Unidos, as estrategias nao seguiram esses 

mesmos caminhos. Apos a primeira crise do petroleo, a economia norte-americana nao 

foi forcada a realizar ajustes estruturais, no que se refere a utilizacao de petroleo uma 

vez que seu preco era fixado em dolar, levando o pais, mais tarde, ao declinio industrial, 

tendo em vista que nao haviam esforcos de inovacao tecnologica alem da que era 

desenvolvida pelo complexo militar. Ahegemonia de sua moeda, enquanto referencia 

internacional, estava desgastada em virtudede desvalorizacoes contirruas apos 1973, o 

que elevou a importancia do marco e do iene, embora nao por muito tempo. 

Diante da tentativa de recuperar a diplomacia do dolar forte, os Estados Unidos, 

no final da decada de 70, promoveram uma elevacao da taxa de juros, periodo em que 

houve uma nova alta do petroleo. Essa elevacao dos juros objetivou o fechamento do 

balanco de pagamentos, bem como a reversao da decadencia da moeda americana. Esta 
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estrategia devolveu, anos depois, o crescimento dos Estados Unidos a partir da 

ampliacao do deficit fiscal e da entrada de capitais no pais (em virtude dos juros altos 

para o capital foraneo), mantendo, o pais, o posto de maior mercado em expansao do 

mundo capitalista durante a decada de 80. Nesse periodo, foi realizada uma 

reestruturagao industrial parcial possibilitada pela macica entrada de investimentos 

externos diretos. Muito embora essa reestruturacao tenha se realizado, o pais nao 

conseguiu superar seu atraso em relacao ao Japao. 

As politicas macroeconomicas norte-americanas atingiram, em parte, o objetivo 

de revigorar a economia. Entretanto, intensificaram o grau de instabilidade cambial e 

monetaria em mercados financeiros, bem como trouxeram seqiielas aos paises 

considerados menos desenvolvidos. Apos a elevacao das taxas de juros e da 

revalorizacao do dolar, houve uma revalorizacao do estoque total da divida (isso se deve 

ao fato de que a maioria dos contratos e feita com bancos privados, expressa em dolares, 

com taxas flutuantes), levando os paises considerados menos desenvolvidos a crise do 

endividamento externo, na decada de 80. Essa foi a grande problematica a ser 

solucionada dentro do processo de reestruturacao mundial, em prol da adequacao das 

economias aos novos moldes de acumulacao capitalista. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Reest rut uracao dos paises em desenvolvimento 

O processo de crise e reestruturacao dos paises destacados como desenvolvidos, 

promoveu significativas mudancas na ordem economica internacional, principalmente 

nas esferas industrial e financeira mundial. Os paises em desenvolvimento, inseridos 
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neste processo de reestruturacao mundial, destacam-se apenas, na decada de 70, como zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

locus atraente para o capital ocioso que, em meio a inflacao e crise nos paises 

desenvolvidos, ocupou-se de financiar e endividar os paises em desenvolvimento. 

Contudo, estes ao receberem financiamentos, selavam o colapso do endividamento 

externo, a posteriori. 

No momento em que a conjuntura mundial promove outros abalos — como a 

elevacao da taxa de juros pelos Estados Unidos, objetivando a retomada da hegemonia 

do dolar e outra elevacao do preco do petroleo pela OPEP em 1979 — os paises em 

desenvolvimento se deparam com uma divida externa significativa e impagavel, tendo 

em vista a alta carga de juros a ser paga em dolar, em uma conjuntura de total 

instabilidade economica e financeira. 

A elevacao dos juros nos Estados Unidos, como visto anteriormente, ocasionou 

uma transferencia de capital, de toda a parte do mundo principalmente dos paises menos 

desenvolvidos. A retomada do crescimento norte-americano possibilitou o aumento da 

confianca externa e, consequentemente, a volta de parcela dos capitais que outrora 

estavam em paises menos desenvolvidos. Esse movimento acabou ocasionando saidas 

significativas de divisas destes paises. Como economias que dependiam muito de 

credito externo para fechar suas contas e equilibrar sua economia, a saida de divisas e o 

corte de credito externo da banca internacional significaram a inevitavel crise do 

endividamento externo de regioes inteiras como a America Latina. 

Sob a ameaca de nao receberem nem mesmo o servico da divida, os Estados 

Unidos promoveu alguns socorros e o Fundo Monetario Internacional (FMI), 

oficialmente, concedeu emprestimos com algumas condicoes que, no geral, objetivavam 
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ajustes macroeconomicos para o combate a inflacao e o saneamento do balanco de 

pagamentos. No entanto, "o principal objetivo (...) era contrair drasticamente todos os 

segmentos da demanda interna, para permitir a geracao de excedentes exportaveis que 

pudessem, de alguma forma, pagar parte do debito" (Cano, 2000:32). 

Para a America Latina, os ajustes, na decada de 80, resumiram-se em quatro 

politicas: uma politica fiscal, composta por cortes nos gastos correntes, especialmente, 

gastos sociais; politica monetaria, visando conter a expansao dos meios de pagamentos, 

do credito e das taxas de juros; politica salarial, contendo os reajustamentos e queda do 

salario real; e, por ultimo, politica cambial e do comercio exterior, desvalorizando o 

cambio, incentivando as exportac5es e restringindo as importacoes (Cf. Cano, 2000). 

Ajustes como esses, implementados na America Latina, introduziram, na pratica 

das politicas economicas e sociais, apenas a discussao da conjuntura e nao da estrutura; 

"...a maioria dos economistas do governo, da academia e do setor privado nao mais 

discutiam o longo prazo ou o crescimento, mas tao-somente (...) o juro, os precos, o 

cambio e o salario" (Cano, 2000:35). 

Essas medidas causaram, no periodo 1980-85, uma recessao initial e uma 

pequena recuperacao das economias latino-americanas; as importacoes diminuiram e as 

exportacoes tiveram um fraco desempenho. Ja no periodo 1985-90, as importacoes se 

elevaram, estimuladas pela desvalorizacao do dolar, bem como com alguns programas 

de liberalizacao comercial que ganharam mais espaco na decada de 90. Essas politicas, 

em suma, nao trouxeram grandes resultados para a America Latina — muito pelo 

contrario, piorou a performance de alguns numeros: a participacao das exportacoes no 

mercado mundial cairam dos 5,5%, em 1980, para 3,9%, em 1990; nesse mesmo 
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periodo, a transferencia de recursos somou US$ 198,3 bilhoes; e o montante da divida 

elevou-se de US$ 166,6 bilhoes para US$ 443,0 bilhoes (Cf. Cano, 2000). No que se 

refere as politicas de combate a inflacao, estas tambem nao trouxeram bons resultados, 

ocasionando ate hiperinfiacao em alguns paises. 

Enfim, no piano dos ajustes para estabilizar essas economias, bem como 

possibilitar a garantia de pagamento do servico da divida, a banca internacional nao 

obteve muito exito, piorando ainda mais a situacao latino-americana de endividamento 

externo. Somente em 1989, apos uma renegociacao da divida externa desses paises, que 

ficou sendo chamada de "Piano Brady", os paises da America Latina voltaram a ser 

atraentes aos olhos dos capitais foraneos, que deixaram de ir a regiao durante toda a 

decada de 80. 

A renegociacao da divida foi um dos primeiros passos para o processo de 

reestruturacao dos paises considerados em desenvolvimento. Tendo em vista que os 

paises desenvolvidos haviam realizado seu processo de reestruturacao produtiva e 

financeira, e que havia uma dinamica de internacionalizacao da producao, foi construido 

um consenso, no qual era inevitavel, para os paises em desenvolvimento, o 

desencadeamento de uma reestruturacao, para a sua adequacao aos novos parametros 

financeiros e produtivos, principalmente. 

Para tanto, "...os paises centrais impuseram aos paises devedores as chamadas 

politicas neoliberais, transplantando para a periferia um conjunto de mudancas 

institucionais, produtivas, comerciais e financeiras..." (Cano, 2000:36), semelhante ao 

que ja havia sido implantado em seus proprios paises. Sob o discurso da modernidade, 

os paises considerados desenvolvidos (denominados como paises centrais por Cano), 
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implantavam, nos paises considerados menos desenvolvidos (os denominados paises da 

periferia segundo Cano), a necessidade de reformulacoes em sua estrutura economica, 

principalmente, para possibilitar a participacao desses paises no mercado internacional 

diante da globalizacao dos mercados. 

Como agentes importantes "na implantacao deste processo, nos paises ditos como 

menos desenvolvidos, destacaram-se os organismos internacionais. A partir da decada 

de 80, organismos internacionais como o Fundo Monetario Internacional (FMI), Banco 

Mundial, Comissao Economica para a America Latina (CEPAL), entre outras, 

ganharam expressivo espaco dentro dessas economias. 

Na decada de 90, a atuacao dos organismos internacionais destacou-se, tendo 

suas politicas um perfil neoliberal. Os chamados receituarios vem adequando paises de 

realidades heterogeneas e consideradas menos desenvolvidas aos parametros de uma 

logica de mercado favoravel apenas aqueles paises que possuem economias 

desenvolvidas, sofisticados aparatos politicos, assim como fortes aparatos sociais. 

Abrindo um parentese, a atuacao dos organismos internacionais teve inicio a 

partir da criacao do Banco Mundial (Banco Internacional de Reconstrucao e 

Desenvolvimento - BIRD) no Acordo de Bretton Woods (1944). Alem do Banco 

Mundial, enquanto organismos internacionais, tivemos a criacao da Associacao de 

Desenvolvimento (AID), em 1959, para realizar emprestimos de longo prazo a governos 

de paises apontados como mais pobres; o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), tambem fundado em 1959, com linha de financiamento para os paises da 

America Latina e Caribe; a Comissao Economica para a America Latina e Caribe 

(CEPAL), criada em 1948, pelo Conselho Economico da ONU tendo como objetivo 
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contribuir para o desenvolvimento economico da America Latina e Caribe, 

incorporandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a posteriori a importancia do desenvolvimento social; entre outras. Dentre 

estes organismos, o Banco Mundial e a CEPAL destacam-se, tendo em vista a sua 

intensa participafao, no que diz respeito as acoes de reestruturacao dos paises em 

desenvolvimento. 

O Banco Mundial funcionou enquanto uma instituicao de suporte para a 

estabilizacao e a expansao do sistema capitalista mundial. Numa primeira fase, o Banco 

financiou a reconstrucao das economias europeias e japonesas, Pos-Segunda Guerra 

Mundial, como tambem financiou paises considerados em desenvolvimento, 

possibilitando a construcao da "...infra-estrutura necessaria para alavancar o processo de 

industrializacao a que se lancavam diversos paises..." (Soares, 1998:18), a partir da 

decada de 508. O Banco Mundial continuou com o crescimento dos seus emprestimos 

ate meados da decada de 70, quando comecou a perder "...importancia relativa como 

fonte de recursos externos para os paises em desenvolvimento ante o rapido crescimento 

do credito bancario privado..." (Soares, 1998:19). 

A CEPAL 9, que representou a ideologia desenvolvimentista e nacionalista para 

os paises do continente latino-americano, desde a decada de 50, defendeu o 

fortalecimento de estruturas publicas de bem-estar social. A mesma tambem contribuiu 

para ampliacao dos aparelhos estatais no continente, no intuito de alcancar um 

8

 E importante destacar que as atencoes dos organismos internacionais para os paises em desenvolvimento 

— que, em sua maioria, faziam parte dos paises considerados subdesenvolvidos — deveu-se "...em face 

da necessidade de rapidamente 'integrar' esse bloco de paises independentes ao mundo ocidental..." 

(Soares, 1998, p. 18), em virtude da emergencia da Guerra Fria. Isso evitou que estes paises aderissem aos 

objetivos socialistas. 
9

 De acordo com esse orgao "...a divisao internacional do trabalho provocou, desde os primeiros estagios 

do capitalismo industrial, efeitos diferenciados nas economias..." (Bielshowsky, 1996, p. 16) do centro e 

da periferia, acarretando distancia entre os estagios de desenvolvimento. 
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desenvolvimento interno, tanto social quanto economico da periferia, nas decadas de 50, 

60 e 70. 

No entanto, a partir da decada de 70, diversas crises economicas contribuiram 

para a configuracao de um novo contexto economico, social e politico, principalmente 

com a crise do endividamento externo dos paises da America Latina. Uma nova ordem 

economica internacional contestou os mecanismos de desenvolvimento do "Estado de 

Bem-Estar Social", baseados nos preceitos keynesianos. 

Ambos, Banco Mundial e CEPAL, fizeram-se presentes nesta etapa, com suas 

politicas voltadas para o desenvolvimento economico interno das economias, via 

industrializacao. No entanto, foi iniciada uma mudanca, a partir da decada de 80, 

quando a crise do endividamento dos paises ditos menos desenvolvidos eclodiu, 

intensificando a atuacao dos organismos internacionais, com a promocao de ajustes 

estruturais. 

A divulgacao, em 1990, do documento intitulado,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Transformation productiva 

com equidad", produzido pela CEPAL, assinalou o comeco de investidas fortes no 

processo de reestruturacao dos paises da America Latina. Sob o pretexto de que a 

America Latina iniciava a decada de 90 com desequilibrios macroeconomicos, divida 

externa crescente e, principalmente, inadequacao da estrutura produtiva, oom relacao a 

demanda internacional, a CEPAL elaborou tal documento indicando, como desafio para 

os anos 90, para esses paises, a tarefa primordial de transformar as estruturas produtivas 

da regiao em um marco de crescente equidade. 

Para tanto, algumas condicoes deveriam ser implantadas para a transformacao 

produtiva, de ordem externa e interna: o aumento do grau de abertura para o comercio 
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internacional; o controle do endividamento; o consentimento da entrada de novas 

tecnologias e conhecimentos baseados na competitividade internacional; cooperacao 

economica internacional; correcao dos desequilibrios macroeconomicos; busca de novas 

formas de financiamento do desenvolvimento; manutencao de uma coesao social (Cf. 

CEPAL/NACIONES UNIDAS, 1990). 

Essas seriam, conforme a CEPAL, as condicoes principals para uma 

transformagao produtiva, encarada como uma superacao das problematicas passadas na 

America Latina. Mas o parametro para a realizacao destas propostas levanta suspeitas 

quanto ao real compromisso com os paises daquele continente, uma vez que a CEPAL 

baseou essa proposta no processo de reestruturacao dos paises desenvolvidos, de 

estruturas quantitativa e qualitativamente diferentes dos paises encarados como menos 

desenvolvidos. 

O interessante e que no discurso da CEPAL, nao se apresentam as causas reais 

do colapso dos paises da America Latina. Como visto, anteriormente, foi a atuacao 

produtiva e financeira dos paises apontados como desenvolvidos que desencadeou uma 

desordem internacional. Portanto, espelhar-se no processo de reestruturacao ja realizado 

em paises desenvolvidos confirma ainda mais a perspectiva de que esse processo nao e 

nada mais que uma adequacao dos mercados latino-americanos ao capital internacional, 

atitude nao necessariamente favoravel a regiao latino-americana. 

Na analise mais particular dos criterios exigidos por essa proposta, alguns 

chamam a atencao, tendo em vista a sua clara execucao em paises como o Brasil. A 

empresa, por exemplo, constitui-se num elemento crucial que esta vinculada ao sistema 

educativo, a infra-estrutura tecnologica, energetica e de transporter bem como ao 
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aparato institutional publico e privado, e ao sistema financeiro. Nesse sentido, todas as 

esferas inserem-se no processo de mudanca. E, no que se refere ao desenho das politicas 

— parte integrante do aparato institutional publico — estas deveriam integrar politicas 

setoriais com administracao macroeconomica, politicas de curro prazo com as de longo 

prazo, como tambem promover a interacao entre agentes publicos e privados, 

proporcionando um novo relacionamento global entre Estado e sociedade civil. 

Em sua perspectiva, o Estado nao estava, com isso, diminuindo o seu papel de 

intervencao, dividindo-o com a sociedade civil em geral, mas sim, aumentando o 

impacto positivo sobre a eficiencia e eficacia do sistema economico em seu conjunto 

(Cf. CEPAL/NACIONES UNIDAS, 1990). Na verdade, a busca da eficiencia e da 

eficacia e a grande meta dessa proposta, em que o Estado direciona grandes esforcos 

para tal meta. 

O principio da eqiiidade e referido como resultado de uma atuacao paralela de 

transformacao produtiva e politicas redistributivas. Segundo a CEPA1, em virtude da 

transformacao produtiva se mostrar um processo de impactos negativos para sociedade 

(devido a heterogeneidade estrutural significativa), a atuacao de medidas redistributivas 

torna-se necessaria, como: servicos teenicos, financeiros e de comercializacao; 

programas de capacitacao destinados a micro-empresarios, trabalhadores por conta 

propria e agricultores; adequacao dos servicos sociais as necessidades dos menos 

favorecidos, etc. (Cf. CEPAL/NACIONES UNIDAS, 1990). 

Ao nosso ver, esse tipo de concepcao se adequa a propria necessidade de manter 

as coisas como estao. Quando se propoe tipos de medidas redistributivas como essas, 

promovem-se nada mais que politicas compensatorias dos impactos sociais 
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significativos de um processo de reestruturacao produtiva, o que nao significa dizer que 

se promovem, dessa forma, a chamada eqiiidade. O proprio direcionamento das politicas 

sociais para os menos favorecidos evita que ocorram colapsos sociais, e revoltas contra 

o desenvolvimento das reformas no capitalismo. Assim, a busca desse equilibrio e 

necessaria para o sucesso da transformacao produtiva, o que nao significa dizer bem-

estar, de fato, para a sociedade. 

Enfim, no processo de reestruturacao do paises considerados menos 

desenvolvidos, percebeu-se que o proprio processo deu-se de maneira mais 

premeditada, planejada, diferentemente do que ocorreu nos paises apontados como 

desenvolvidos. Isso porque, nos ultimos, o processo de reestruturacao deu-se como 

resposta a crise do modelo de desenvolvimento em vigencia, respostas essa que se 

construiu de acordo com as necessidades impostas por aqueles paises. Contrariamente, 

nos paises em desenvolvimento, a proposta veio pronta, atraves da CEPAL, que 

elaborou um documento inteiramente direcionado para a reestruturacao produtiva 

latino-americana, diga-se de passagem, espelhada na reestruturacao dos paises 

desenvolvidos. 

Assim, encarou-se o processo de reestruturacao global como um processo de 

reacao em cadeia, que implantou novas formas de reabilitacao do capitalismo, tendo 

uma nova logica de comportamento do Estado, do capital e do trabalho. Como suporte 

dessa nova logica de comportamento, encontra-se o que convencionalmente se chamou 

de neoliberalismo. Na verdade, ate entao nossas discussoes apenas citaram, algumas 

vezes, a existencia de uma concepcao neoliberal nas atitudes capitalistas atuais, no 
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entanto, nao nos aprofundamos. Todavia, para completar nossa discussao avaliamos 

como necessaria a exposicao de nossa compreensao do neoliberalismo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Uma concepcao de neoliberalismo 

Na discussao realizada, ate aqui, levanta-se varios elementos caracteristicos de 

uma nova fase de acumulacao capitalista, principalmente, a partir da decada de 70, 

quando se iniciam grandes turbulencias internacionais, que passam a colocar em questao 

o modelo produtivo, politico e social, vigente desde o pos-guerra. 

Como base nessa nova fase do capitalismo, pode ser encontrada uma concepcao 

liberal, ou melhor, uma concepcao neoliberal, que mostrou ser crucial para a 

justificativa teorica das atuais transformacoes economicas, sociais e politicas. Esta 

concepcao teorica pregou "...a vida economica (...) regida por uma ordem natural 

formada a partir das livres decisoes individuals e cuja mola-mestra e o mecanismo de 

precos" (Sandroni, 2000a:421). 

Tambem encarado como uma concepcao ideologica, o neoliberalismo 

proliferou-se, desde sua adocao pela Inglaterra, com a Primeira Ministra Margaret 

Tatcher, e pelos Estados Unidos, com o Presidente Ronald Reagan, na decada de 80. De 

diferentes maneiras, esses paises colocaram em pratica um elenco de medidas, como por 

exemplo: reducao dos gastos publicos, liberalizacao do mercado etc. O periodo de 

efetivacao destas politicas foi, exatamente, aquele em que o processo de reestruturacao 

dos paises desenvolvidos era desencadeada. 
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No entanto, as politicas neoliberais com esse cunho reestruturante, nao se 

aprofundaram nos paises desenvolvidos. Na verdade, a concepcao neoliberal tornou-se 

mais efetiva em paises como os localizados na America Latina, a partir da efetivacao do 

chamado "Consenso de Washington", que em linhas gerais, definiu-se da seguinte 

maneira: 

...chamado de ajuste estrutural, pretende desencadear as 
necessarias mudancas atraves de politicas liberalizantes, 
privatizantes e de mercado. A proposta (...) resume-se, para o 
chamado curto prazo, em diminuir o deficit fiscal reduzindo o 
gasto publico, aphcar uma politica monetaria restritiva para 
combater a inflacao e fazer prevalecer uma taxa de juros "real 
positiva" e um tipo de cambio "real adequado". 
A medio prazo, os objetivos seriam transforrnar as exportacoes 
no motor do crescimento; liberalizar o comercio exterior; 
atenuar as regulacoes estatais maximizando o uso do mercado; 
concentrar o investimento no setor privado, comprimindo a 
presenga do setor estatal..." (Soares, 2000:14-15) 

Assim, como medidas de ajuste, a concepcao neoliberal se sobrepos nos paises 

em desenvolvimento, contrariamente ao neoprotecionismo verificado nos paises 

desenvolvidos, o que expressa as reais motivacoes da implantacao de uma concepcao 

neoliberal. Na verdade, o contexto em que a concepcao neoliberal se firmou, revelou o 

real sentido do neoliberalismo, como destacado por Coggiola (1996:196). 

As politicas ditas neoliberais (...) constituem claramente uma 
tentativa de descarregar a crise do capitalismo nas costas dos 
trabalhadores. As privatizacoes, fechamento de empresas, 
bloqueios a producao, destruicao dos servicos piiblicos, nao 
expressam uma ideologia detenriinada, mas veiculam o metodo 
fundamental do capitalismo para sair da sua crise e reconstiruir 
suas margens de lucro (...). Essas politicas exprimem uma 
necessidade organica do capitalismo em periodo de crise 

Essa necessidade de reconstruir suas margens de lucro expressa a logica 

intrinseca do capitalismo, que necessita tambem expandir seus mercados para tal 

reconstituicao. Percebe-se que a mtensificacao do comercio exterior via expansao dos 
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mercados (conquista de novos e/ou maior exploracao) e um elemento de grande importancia 

para a acumulacao de capital, como tambem para a recuperacao das taxas de lucro.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E, nesse 

sentido, a concepcao neoliberal expressa-se enquanto instrumento indispensavel para o alcance 

da reconstrucao das margens de lucros. 

Assim, diante da logica em que os paises em desenvolvimento participam, 

reestruturando e abrindo seus mercados para o mercado internacional, os paises desenvolvidos 

encontram uma nova fase de expansao de seus mercados e, como conseqiiencia, expansao de 

suas margens de lucro. Como co-participantes, os paises em desenvolvimento, abrem suas 

portas comerciais, produtivas, sociais e politicas, e caminham de acordo com o movimento 

internacional, tendo em vista a sua dependencia externa, que delega a estes paises a funcao de 

meros receptores das transformacoes mundiais. E diante dessa logica, as politicas sociais, em 

especial a educacional, constitui e e constituida dentro do modo de producao capitalista. 

Enfim, o neoliberalismo, sintetiza uma variedade de medidas que se inter-relacionam, 

com o objetivo de criar condicoes otimas de superacao da crise, que se instalou no capitalismo, 

a partir da decada de 70. 
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CAPI T ULO 2 

T RAN SFORMACOES NO CAMPO EDUCACI ON AL BRASI LEI RO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Brasil, economica e politicamente fragilizado pela crise dos anos 80, num 

contexto de instabilidade macroeconomica inicia, de maneira brusca, suas reformas 

economicas, no inicio da decada de 90, com o governo Collor, apenas intensificada no 

governo de Fernando Henrique Cardoso. E a partir dai que "...os contornos neoliberais 

do processo do 'ajuste brasileiro' tornam-se mais nitidos, bem como as suas 

conseqiiencias economicas e, sobretudo, sociais" (Soares, 2000:38-39). 

Com a abertura comercial, a desregulamentacao economica, a reducao do Estado 

enquanto agente produtivo, entre outros ajustes, a economia brasileira transformou-se 

num grande "campo de obras", uma vez que toda a sua estrutura passou a ser alvo de 

mudancas em prol da eficiencia, da competitividade, etc. Analogamente, na esfera 

social verificaram-se mudancas estruturais. De maneira clara, "...o carater recessivo das 

politicas de ajuste economico provocaram, em quase todos os casos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cortes lineares do 

gasto social e deterioragao dos padroes do servigo piiblic<F (Soares, 2000:20). Na 

verdade, e no setor social que o Estado brasileiro tern se tornado mais reduzido, o que 

tern promovido a acumulacao de problemas sociais antigos (tais como a precarizacao do 

trabalho, a degradacao da infra-estrutura publica, o retorao de endemias, etc.) com 

problemas mais recentes (a desregulamentacao do mercado de trabalho, o desemprego, 

o envelhecimento populacional etc.) (Cf. Soares, 2000). 
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Dentro da logica neoliberal, as politicas sociais desenvolveram-se com base em 

propositos mais racionais. A intensidade do ajuste economico promoveu o surgimento 

de programas emergenciais e pontuais, que tern se mostrado imufieientes para diminuir 

a desigualdade social e a pobreza, num contexto de deficit social crescente. Na verdade, 

as politicas sociais brasileiras, na decada de 1990, "...nao atingiram um patamar 

redistributivista, funcionando apenas como forma de controle (...), seja do ponto de vista 

social, seja economico" (Faceira, 2000:79). 

Inserida nesse contexto, a educacao ganhou uma suposta importancia para o 

alcance de um desenvolvimento sustentavel, consolidado em escala global, bem como 

condizente com o modelo neoliberal, uma vez que essa area do conhecimento sempre 

mostrou ser um instrumento de controle social relevante, como aponta a propria 

Comissao Economica Para a America Latina (CEPAL): 

...o sistema educacionalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA surgiu como resposta a duas demandas 
da sociedade industrial: a necessidade de prolongar o tempo de 
formacao para contar com mao-de-obra qualificada e tecnicos 
capazes de ler um projeto, calcular e operar maquinas 

, complexas, e o imperativo de gerar consenso ideologico em 

tomo dos valores da elite dominante (CEPAL/UNESCO, 
1995:179) 

No Brasil, essa caracteristica sempre esteve presente, na propria estrutura de 

organizacao do sistema educacional, baseado no modelo europeu. Anisio Teixeira, em 

1962, em uma de suas publicacoes sobre as instituicoes escolares brasileiras, afirmava 

que, "...a classe dominante (...), dotada de viva consciencia dos padroes europeus e 

extremamente vigilante quanto a sua propria perpetuacao, parece ter tido o proposito de 

manter restritas as facilidades de ensino, sobretudo de nivel superior (TeixeirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud 

Ruiz, 2001:75). Teixeira tenta mostrar, nessa citacao, que, na estrutura educacional 

brasileira, existiam dois sistemas — um superior, de pequenas proporcoes, destinado a 
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classe dominante, e outro primario, destinado ao povo — criados de tal maneira que 

fosse evitada a ascensao social acelerada daqueles que nao pertencessem a classe 

dominante. Aceitavel ou nao, a estrutura do sistema educacional brasileiro foi 

construida dessa maneira e reproduzida ate os dias atuais. 

As distorcoes no sistema educacional dos paises apontados como menos 

desenvolvidos — como as altas taxas de analfabetismo, evasao escolar, repetencia etc. 

como tambem o progressivo aumento da pobreza nestes paises —, desencadearam um 

processo de construcao de novas prioridades para a construcao de uma outra realidade 

consolidada em escala global, bem como condizente com o modelo neoliberal. 

E nesse quadro que os organismos internacionais destacam-se em nossa 

discussao. Diante da transformacao politica e economica internacional, desencadeou-se 

um processo de mudancas significativas no Brasil (como os citados). Os organismos 

internacionais — especialmente o Banco Mundial e a CEPAL — tiveram uma 

significativa influencia na definicao de politicas sociais no pais, seja em termos de 

estudos realizados ou em termos de construcao de programas. No campo educacional, 

sua atuacao comecou a ser significativa na decada de 90, com a introducao de 

importantes mudancas, que foram produto de "recomendacoes" internacionais. Vindas 

de cima para baixo, elas tiveram forte influencia nas politicas que hoje estao em 

vigencia no pais, e que traduzem uma nova logica de sociedade capitalista. 

As estrategias em prol do "ataque a pobreza" fizeram-se presentes nas acoes de 

organismos internacionais que, pressionados por movimentos da sociedade civil, 

passam a reconhecer que a politica economica adotada, na decada de 90, pelos 

chamados paises em desenvolvimento, provocam o empobrecimento crescente, bem 
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como a exclusao social de grande parte da populacao mundial (Cf. Simionatto; 

Nogueira, 2001). No entanto, sob o discurso neoliberal, as propostas de organismos 

internacionais, como o Banco Mundial e a CEPAL, basearam suas acoes no receituario 

neoliberal, defendendo ideias centrais para o alcance do crescimento e do combate a 

pobreza, deixando clara a subordinacao da politica social a politica economica, 

propondo, assim, metas desconectadas da realidade de paises considerados 

subdesenvolvidos (com todas as suas deficiencias estruturais). Sao tres as ideias 

defendidas pelos organismos internacionais: a) desenvolvimento das economias da 

America Latina, sob a otica da competitividade; b) crescimento economico, com 

eqiiidade; c) redimensionamento dos servicos sociais, com eficiencia e eficacia. (Cf. 

Simionatto e Nogueira, 2001). 

iAs transformacoes ocorridas no campo educacional brasileiro tomaram-se 

traducao dos preceitos neoliberais a partir da aplicacao do receituario dos organismos 

internacionais (em especial do Banco Mundial e da CEPAL). Portanto, enquanto o 

campo educacional era apontado como setor estrategico para a transformacao politico-

economica do pais, progressivamente foi-se processando a adequacao desse campo a um 

novo padrao de acumulacao e poder capitalistas, reproduzido, ao longo do tempo, 

atraves de metamorfoses continuas das estruturas social, economica e politica. 

Nesse sentido, com o objetivo de destacar as transformacoes ocorridas no campo 

educacional brasileiro, bem como o nivel de influencia de organismos internacionais (o 

Banco Mundial e CEPAL) nesse campo, desenvolve-se a discussao neste capitulo. 

Partiu-se da hipotese de que os novos contornos do campo educacional estao inseridos 

num processo de mudanca, principalmente politica e economica, em extensao mundial, 
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e, no qual organismos internacionais desempenham o papel de agente indutor de parte 

das mudancas necessarias, em paises como o Brasil. 

Para tanto, a discussao no capitulo desenvolve-se, tomando como ponto de 

partida, a abordagem da atuacao do Banco Mundial e da CEPAL no campo educacional, 

do vies economicista de suas politicas, da atuacao dos projetos do Banco Mundial no 

Brasil e, finalmente, os reflexos das "recomendacoes" dos organismos internacionais na 

construcao das politicas educacionais brasileiras. 

I . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 O Banco Mundial e a educacao 

Nos anos 80, com a eclosao da crise do endividamento dos paises da America 

Latina, as intervencoes do Banco Mundial junto aos respectivos governos foram 

intensificadas no sentido de promover reajustes estruturais. E neste contexto que se 

inicia, de maneira mais direta, a interferencia dos organismos internacionais na politica 

interna daqueles paises. De um banco de desenvolvimento, indutor de investimentos, o 

Banco Mundial "...tornou-se o guardiao dos interesses dos grandes credores 

internacionais, responsavel por assegurar o pagamento da divida externa e por 

empreender a reestruturacao e abertura dessas economias..." (Soares, 1998:21) 

Um amplo conjunto de reformas estruturais (desregulamentacao dos mercados, 

abertura comercial e financeira e reducao do Estado) nos paises latino-americanos 

asseguraram o alcance desses objetivos do Banco Mundial, a partir de uma linha mais 

adequada de crescimento, sendo esta liberal e privatista. 

Nas acoes do Banco Mundial, a suposta preocupagao com a educacao, dentro de 

seus documentos destinados as economias da America Latina, apos a decada de 90, e 
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inquestionavel. O crescimento dos emprestimos destinados a educacao (TAB.2, p.48) e 

um indicativo disso. De acordo com os dados da TAB. 2, desde a decada de 90, o 

volume de emprestimos para a educacao, em todo o mundo, mais que duplicou,- tendo 

no periodo 1991/1994, um crescimento de 123,02%, muke embora o nivel de 

emprestimos do Banco Mundial so tenha crescido (no mesmo periodo) 12,61%. Em 

adicao, tivemos, no periodo de 1995-1999, um percentual de 10,2% dos emprestimos de 

acordo com ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Human Development Network (2000). 

O inegavel crescimento dos emprestimos justifica-se a partir da politica do 

Banco Mundial (em consonancia com varios outros organismos internacionais) de 

combate a pobreza, considerando a educacao e a producao do conhecimento — com 

destaque nos paises indicados como menos desenvolvidos — enquanto elementos 

importantes para o enfrentamento dos problemas internos e externos aos paises e a 

regiao como um todo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 2 

Participacao do setor educacao nos emprestimos do Banco Mundial para o mundo 

1983--1999 

Periodos Valor Educacao Valor total % no total 

(US$ milhoes) (US$ milhoes) 

1983/1986 2.998,70 60.702,30 4,9% 

1987/1990 3.681,10 78.963,80 4,7% 

1991/1994 8.209,60 88.923,10 9,2% 

1995/1999* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 10,2% 

Fonte: Relatorios do Banco Mundial (varios anos) apud Soares, 1998:31. 
•Informacao retirada do Human Development Network, 2000. 

Entretanto, nao podemos afirmar que estes emprestimos sao o principal motivo 

para a sua aceitacao no paises considerados em desenvolvimento, uma vez que "...o 

total dos emprestimos do Banco chegam a somar somente cerca de 0,5% do total dos 

gastos em educacao dos paises em desenvolvimento (Banco Mundial apud Tommasi, 

1998:196). Na verdade, carente por recursos e dependentes externamente, esses paises 
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sao levados a aceitar cooperacoes internacionais como estas e a permitir que, assim, 

organismos internacionais, como o Banco Mundial, influenciem na formulacao das suas 

politicas educativas, "...impulsionando mudancas nas formas de gestae e na alocacao 

dos recursos" (Tommasi, 1998:196). 

O Banco Mundial expressou sua "preocupacao" com o agravamento da pobreza 

produzida pela crise mundial, como tambem pelos ajustes realizados nos paises 

destacados como menos desenvolvidos, no documento "World Development Report 

1990: Poverty"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apiid Soares, 2001). O discurso hegemonico do "combate a pobreza" 

ganhou projecao mundial com as acoes desencadeadas pelos organismos internacionais. 

O crescimento da pobreza certamente intensifica os desequilibrios sociais que 

acabam por corroer "...a estabilidade politica necessaria para que a nova economia se 

consolide em escala global" (Coraggio, 1998:85). Ai esta o possivel argumento para a 

atuacao mais forte de organismos internacionais — uma estrategia de atenuacao das 

contradicoes construidas pelo proprio modelo de desenvolvimento capitalista — em 

parte afirmado pelo proprio Banco Interamericano de Desenvolvimento, conforme 

demonstrado nas citacoes abaixo: 

As formas predatorias de exploracao economica sao cada dia 
menos viaveis. Na ausencia de uma norma basica de equidade, 
o tecido social se ressente e a intolerancia politica prospera, 
gerando um clima adverso ao investimento (BID, PNUD apud 

Coraggio, 1998, p.85) 
...a propria logics de uma economia aberta sugere que a reforma 
social (...) e antes uma condicao essencial da eficiencia e 
viabilidade da economia que uma conseqiiencia da mesma 
(BID, PNUD apud Coraggio, 1998:85) 

Assim, o Banco Mundial, que tradicionalmente direcionava seus investimentos 

para a infra-estartura e para o crescimento economico, tornou-se uma agenda 
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propulsora do investimento em setores sociais e na reforma do conjunto de politicas 

sociais, em prol do "ataque a pobreza", intensamenfe, a partir de 1990. Uma nova 

performance das politicas sociais de combate a pobreza foi levantada — a expressao 

"para todos" no que tange a saiide, agua, saneamento e educagao. 

Novas prioridades deveriam ser realizadas em prol do desenvolvimento 

sustentado com eqiiidade social. Para o campo educacional, de acordo com o Banco 

Mundial, o Estado deveria redefinir sua funcao, quanto ao financiamento da educacao 

publica, a partir de mudancas indicadas em seus documentos. Algumas dessas 

mudancas sao indicadas abaixo: 

• investir prioritariamente no Ensino Fundamental, cuja taxa de rentabilidade 

de investimentos e mais alta; em seguida investir no ensino medio, e investir 

apenas o necessario no ensino superior; 

• estimular o desenvolvimento de instituicoes nao universitarias publicas e 

privadas que oferecam cursos pos-medios para atender a demanda e as 

necessidades dinamicas do mercado de trabalho; 

• diversificar o financiamento das instituigoes estatais e adotar incentivos para 

o seu desenvolvimento; 

• fomentar a oferta privada para complementar a acao do Estado; 

• melhorar a eqiiidade, mediante subsidios diretos a estudantes carentes atraves 

de programas de "trabalho e estudo"; 

• vincular a liberacao de recursos a criterios de desempenho, ou seja, mais 

recursos para instituigoes publicas e privadas que demonstrem excelencia e 

avaliagao externa; 

Essas recomendacoes transformaram-se em condicionantes para a concessao de 

emprestimos do Banco, e fazem parte do proprio modelo de acumulagao, que tern seus 

aportes no jogo livre das forgas de mercado, na competigao internacional, na 
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flexibilidade da forga de trabalho, como tambem na minimizagao do Estado de Bem-

Estar Social. 

Levando-se em consideracao que o volume dos emprestimos foi um infimo 

percentual do total gasto em educagao nos paises envolvidos10 — o que poderia ser 

justificativa para os paises nao se sujeitarem as "recomendagoes" —, fica claro que a 

influencia dos organismos internacionais nao se deve aos recursos financeiros utilizados 

pelos mesmos em projetos. Pelo contrario, a influencia se deve ao "...carater estrategico 

de sua atuagao no processo de ajuste neoliberal dos paises pobres, a partir da crise do 

Estado do Bem-Estar e apos o denominado Consenso de Washington" (Sguissardi, 

2000:67). Na verdade, em toda a trajetoria do Banco Mundial sua enfase (condizente 

com a hegemonia americana e a dos paises considerados desenvolvidos) nos alvos 

economico, politico e social, marcaram sua intervengao e, atualmente, contribui para 

garantir os ajustes neoliberais, como tambem atenuar contradigoes do proprio 

desenvolvimento capitalista, agindo pontualmente quando necessario. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2. Atuacao da CEPAL 

Como dito anteriormente, a CEPAL defendia um desenvolvimento socio-

economic© ancorado no Estado, atraves do fortalecimento de estruturas publicas de 

bem-estar social. No entanto, essa pratica passou a ser desconectada da realidade 

construida pelo desenvolvimento capitalista, o Estado de Bem-estar Social era posto em 

discussao. O keynesianismo, nas ultimas decadas do seculo XX, era considerado como 

1 0 De acordo com Tommasi os "...emprestimos do banco chegam a somar somente cerca de 0,5% do total 
dos gastos em educacao dos paises em desenvolvimento" (Banco MundialzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Tommasi, 1993:196). 
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uma concepcao teorica geradora de uma era de desperdicios, de altos impostos 

inibidores de investimentos, dentre outros. 

Inserido nessa fase de transicao, a CEPAL tambem reformula suas ideias 

visando adequar-se a nova realidade mundial, centrada principalmente na atenuacao da 

pobreza, apos a crise da decada de 80. Diante disso, os novos documentos da CEPAL 

partiram de uma ideia central: "a incorporacao e a difusao deliberada e sistematica do 

progresso tecnico constituem o pivo da transformacao produtiva e de sua 

compatibilizacao com a democracia politica e com uma crescente eqiiidade social" 

(Paiva& Warde, 1994:15). 

O documento que centralizou essa ideia foi publicado em 1990, intitulado 

"Transformacao produtiva e eqiiidade", exprimindo suas novas orientacoes, na esfera 

economica, destinadas a America Latina. Essa proposta privilegiou "...objetivos de 

competitividade internacional e eqiiidade em um contexto institucional democratico 

pluralista participativo e no marco de um desenvolvimento ambientalmente sustentavel" 

(Soares, 2001:57). 

As orientagoes dadas pela CEPAL incentivaram o fortalecimento da base 

empresarial, da infra-estrutura tecnologica, a abertura internacional e, como elemento 

propulsor desse novo paradigma, a formagao de recursos humanos e a geracao de novos 

conhecimentos. De maneira geral, a proposta da CEPAL, para a decada de 90, se 

assemelhou as recomendagoes do Banco Mundial e, especificamente, a educagao 

representou a base de sustentagao do novo paradigma. 

O documento, supracitado, expressa uma relagao direta entre o eixo educagao-

conhecimento e a economia regional. As disfungoes nesse eixo podem ser responsaveis 
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por boa parte das imperfeicoes da economia da regiao, estabelecendo-se ai uma relacao 

de causa e efeito, respectivamente. Nessa perspectiva, podemos afirmar que os 

investimentos em educacao, principalmente, nos paises destacados como 

subdesenvolvidos, deveriam ser macicos a longo prazo. No entanto, nao e isso que o 

volume de emprestimos de organismos internacionais tern indicado, assim como nao 

tern sido indicado pela evolucao dos gastos em educacao, em paises como o Brasil, 

destacado a seguir. p 

Na ultima decada do seculo XX, propagou-se uma centralidade dentro do novo 

paradigma produtivo para paises, indicados como, em desenvolvimento. O documento 

da CEPAL, em conjunto com o Escritorio Regional de Educacao da UNESCO, 

intitulado "Educacao e conhecimento: eixo da transformacao produtiva com eqiiidade", 

difundiu tal necessidade no continente. A inovacao nas politicas publicas de educacao 

seria caracterizada como alavanca para as possibilidades de transformacao produtiva 

com eqiiidade. As caracteristicas do novo paradigma "...supoem conhecimento real, 

capacidades que devem ser comprovadas independentemente dos diplomas" (Paiva & 

Warde, 1994:21). Isso exigiria uma nova configuracao dos sistemas educacionais em 

prol das transformacoes economicas. As transformacoes chegam a tal ponto que uma 

outra mentalidade em relacao ao trabalho se constroi, comecando com uma 

"alfabetizacao tecnologica" e terminando com a naturalizacao da fragmentacao, 

precarizacao e intensificacao do trabalho (Cf. Paiva, 2000). 

O campo educacional, diante dessas transformacoes economicas, que demandam 

qualificacao real, comeca a ter, no ensino basico, o seu principal foco de atencao, em 

virtude de ser nesse nivel que se adquirem os instrumentos basicos e a capacidade de 
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aprender. A atencao a essa etapa e justificada pela CEPAL, que reconhece a necessidade 

da existencia de qualidade no ensino basico: "A ma qualidade da educacao basica tem 

impacto mais grave, pois compromete os resultados dos demais niveis e constitui serio 

obstaculo para o desenvolvimento economico, politico e social da regiao" 

(CEPAL/UNESCO, 1995:54). 

Certamente, garantir o acesso universal dos individuos aos conhecimentos e 

destrezas necessarios para participar da vida publica, como tambem para se 

desenvolverem, produtivamente, numa sociedade moderna a partir de uma escolaridade 

basica, possibilitara a formacao de uma sociedade mais adequada aos parametros de 

desenvolvimento capitalista da atualidade. 

As principals falhas do campo educacional latino-americano eram apontadas a 

partir das altas taxas de analfabetismo funcional11 da regiao. As elevadas taxas de 

ingresso tardio, repetencia, evasao temporaria e definitiva, formaram um quadro que, 

segundo a CEPAL, era reflexo de deficiencias qualitativas da educacao fundamental. 

Embora a CEPAL admita que a expansao quantitativa do ensino na America 

Latina tenha sido consideravel em todos os niveis de ensino — tendo uma relevante 

reducao da taxa de analfabetismo absoluto, uma duplicacao da escolarizacao primaria, 

bem como uma ampliacao da educacao secundaria e superior — o perfil educacional 

tem se mostrado insuficiente no continente, principalmente no que se refere a formacao 

de recursos humanos para o desenvolvimento da regiao. Estaria havendo, nesse sentido, 

um divorcio entre a realidade do sistema educacional e as reais necessidades do 

desenvolvimento socio-economico atual. 
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Os novos padroes produtivos demandam a construcao de "...uma nova relacao 

entre educacao, capacitacao e empresa, na qual esta ultima assuma o papel de lider na 

formacao de recursos humanos e o Estado funcao compensadora em relacao aos grupos 

desassistidos" (CEPAL/UNESCO, 1995:193). O alcance do crescimento da regiao 

estaria subordinado a incorporacao e difusao do progresso tecnico, como tambem a 

realizacao de reformas institucionais. 

A eqiiidade, competitividade, eficiencia e a descentralizagao poderiam ser 

palavras-chaves para a leitura da proposta educacional defendida pela CEPAL. A 

eqiiidade "...relaciona-se com o acesso a educacao — via oportunidades iguais de renda 

— e com sua qualidade" (CEPAL/UNESCO, 1995:205). No que tange a 

competitividade, esta refere-se a atuacao das nac5es a partir da construcao e 

aperfeicoamento de suas capacidades. Contudo, e preciso haver tambem "...efetivas 

integracao e coesao que permitam aproveitar essas capacidades em funcao de uma 

insercao internacional bem-sucedida" (CEPAL/UNESCO, 1995:203). Na verdade, estes 

dois elementos sintetizam dois objetivos da proposta: o alcance da moderna cidadania, 

como tambem a competitividade internacional dos paises da America Latina e Caribe. 

Em seguida, o termo eficiencia expressa-se enquanto um criterio basico para a 

formacao de politicas educacionais, que nao pode "...reduzir-se a meras consideracoes 

sobre rentabilidade economica..." (CEPAL/UNESCO, 1995:207). E, por ultimo, a 

descentralizagao, que no piano institucional vem a "...conferir maior autonomia as 

escolas e outros centros educacionais e (...) integra-Ios num ambito comum de objetivos 

Ausencia de capacidades ininimas necessarias para ler e entender o que leem, comunicar-se por escrito 
e realizar calculos simples (Cf. CEPAL/UNESCO, 1995, p.54). 
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taticos, visto ser esta a unica forma pela qual a educacao podera contribuir para o 

fortalecimento da coesao desociedades..." (CEPAL/UNESCO, 1995:208). 

Tais conceitos podem ser identificados na filosofia das proprias recomendacoes 

realizadas pela CEPAL. De maneira pontual, as recomendacoes realizadas por esse 

orgao podem ser conhecidas em documento escrito por Ottone (1994:44-45), secretario 

adjunto da CEPAL a epoca. As transformacoes educacionais seriam realizadas atraves 

de alguns deslocamentos do enfoque conceitual referentes a: 

• deixar de considerar a educacao, a capacitacao e a 
pesquisa como compartimentos estanques e avancar no 
sentido de um enfoque sistemico, que integre essas tres 
dimensoes entre si e todas elas com o sistema de 
producao...; ; 

• passar de uma educacao segmentadora para uma 
educacao que, destinando seus melhores recursos para 
as maiores necessidades, faca o Estado desempenhar 
plenamente seu papel compensador...; 

- • passar de sistemas e funcoes educacionais fechados, que 
nao sao avaliados, para uma visao aberta, que os defina 
e avalie em virtude dos beneficios que trazem a 
economia, a sociedade e a cultura; 

• passar da prioridade atribuida a oferta educacional ao 
prevalecimento das demandas, permitindo uma resposta 
aos desafios reais; 

• passar da enfase na quantidade (embora essa tarefa 
mantenha sua vigencia em alguns paises) a primazia da 
qualidade, da eficacia e dos resultados; 

• passar da desvalorizacao economics e social dos 
professores para o prestigio da profissao docente, de 
modo que o merito conte fundamentalmente; 

• passar de uma capacitacao a margem dos requisitos da 
producao para uma nova relacao entre educacao, 

; capacitacao e empresa, sem que esta ultima assuma o 
papel de lideranca na formacao de recursos humanos; 

• deixar de considerar a ciencia e a tecnologia como areas 
alheias ao desenvolvimento, havendo um esforco 
conjunto de universidades, empresas e govemos para 
incorporar o conhecimento a competitividade (Ottone, 
op. cit.) 
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Ate aqui destacaram-se varios elementos que caracterizam uma concepgao de 

educacao proposta, principalmente, para os paises considerados em desenvolvimento. E 

louvavel que se tenha, em finais do seculo XX, uma enfase a centralidade do 

conhecimento, bem como a sua importancia na construcao da sociedade, afinal, a 

educagao, nos paises considerados desenvolvidos, e uma esfera que recebe um relevante 

apoio, pois essa tem um papel importante no desenvolvimento economico, politico e 

social. Todavia, deve-se analisar cuidadosamente com que objetivos, e em que contexto 

se realiza tal enfase nos paises destacados como em desenvolvimento. 

As recomendacoes, supracitadas, da CEPAL, destacam a concepgao de evolugao 

de uma educagao que se constitui, atualmente, como desorganizada, nao adequada a 

realidade, nao avaliada etc. Mas, a pergunta a ser feita ao levantamento dessa 

problematica e: desorganizada para que objetivos? Desconectada de que realidade? Sera 

que em algum momento esta concepgao proposta prioriza o desenvolvimento 

intelectual, cultural, critico do ser humano? Sem esses questionamentos e impossivel 

questionar propostas tao bem pensadas, quanto as realizadas, atualmente, pelos 

organismos internacionais e pelo Estado. 

Por meio da proposta de adaptagoes no sistema educacional, feita pela CEPAL, 

pode-se visualizar sua logica de funcionamento, examinando o organograma constante 

na FIG.l , extraida da CEPAL/UNESCO (1995:218), posta a seguir: 



1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FIGURA 1 

SITUACAO ATUAL 

EDUCACAO 

SUPERIOR 

EDUCACAO 

MEDIA 

EDUCACAO 

BASICA 

CIENCIA E 

TECNOLOGIA 

1 

SISTEMA 

PRODUTIVO 

TREINAMENTO 

SITUACAO PROPOSTA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

21L 

SISTEMA PRODUTIVO 

ft" 

EDUCAC. 

SUPERIC 

\ 0 

)R 

I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\  

i 

EDUCAC. 

MEDIA 
1 1 K 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

< 

V 

CIENCIA E 

TECNOLOGIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^ 

TREINAMENTO 

EDUCACAO BASICA 



59 

A orientacao dessa proposta condicionaria "...tanto a evolucao economica e 

social de cada nacao quanto a gravitacao dos paises da America Latina e Caribe no 

contexto mundial" (CEPAL, 1995:14). Contudo, sera que essas mudancas propiciarao 

realmente um ambiente de desenvolvimento social e economico? 

A FIG.l , que reproduz o documento da CEPAL (1995), sintetiza a situacao atual 

do campo educacional e do proposto. Na proposta, e possivel verificar que, 

progressivamente identificaremos mudancas no perfil e nos objetivos das modalidades 

de ensino. A enfase das politicas desloca-se, promovendo um novo contexto 

educacional que, sem sombra de duvidas, adequa-se aos novos contornos politico-

economicos vigentes, sendo estes de carater neoliberal12. A forma com a qual essas 

politicas se inseriram em paises como o Brasil — de acordo com objetivos, em boa 

parte, relacionados ao processo de desenvolvimento capitalista (como destacado no 

capitulo 1) e ainda distantes do Bem-Estar Social — demonstram o distanciamento de 

qualquer politica, a longo prazo, de combate a pobreza, tendo em vista a propria 

concepcao de acao de politicas neoliberais, baseadas no curto prazo. 

Enfim, o estudo das propostas dos organismos internacionais (Banco Mundial e 

CEPAL) revelaram sua relacao direta com os propositos neoliberais, como tambem com 

as direcSes economicas do desenvolvimento capitalista. Isso nao constitui surpresa, uma 

vez que, a formacao da Escola Moderna tem sua base construida para funcionar de 

acordo com a logica capitalista. 

12Ponto dc vista esse dc que comungam varios autores (Paiva & Wardc, 1994; Del Pino, 2000; Gcntili, 
1996; entre outros). 
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Desde os primordios da ciencia economica verifica-se, nas obras dos 

economistas, uma certa preocupacao com a educagao. Economistas como Adam Smith, 

Robert Malthus, David Ricardo, John Stuart Mi l l , Alfred Marshall, Karl Marx, 

dedicaram espagos, em suas obras, para o destaque da relevancia da educagao para o 

desenvolvimento capitalista, guardando, e claro, suas diferengas. 

A educagao nao deixou de ser elemento de discussao na esfera economica, 

principalmente para a vertente teorica hegemonica na economia — a neoclassica, que 

fornece subsidios para os novos parametros economicos e, por conseqiiencia, para a 

nova logica educativa. Nessa perspectiva teorica, a educagao, vista como fator 

economico, ocupou espago crescente em seus modelos teoricos, principalmente, a partir 

da decada de 80. Nesse contexto, novos modelos de crescimento eomegaram a ser 

desenvolvidos, com o intuito de buscar fontes endogenas de crescimento sustentado13. 

Para a economia neoclassica, a educagao apenas passa a ser um elemento 

relevante nos estudos, a partir da decada de 80, contudo, e preciso chamar a atengao 

para a relevancia dada aos processos educativos, na decada de 70, com a Teoria do 

Capital Humano. No periodo de crise do modelo fordista, a educagao formal e a 

qualificagao profissional, passaram a aparecer como formadores de capital humano, 

atraves do qua!, paises considerados em desenvolvimento poderiam desenvolver-se e 

garantir melhores empregos para seus individuos. E, quase como extensao, temos hoje a 

educagao formal e a qualificagao situadas como elementos da competitividade, 

1 3 Ate cntao, nos modelos ncoclassicos tradicionais, as variavcis — como progrcsso tccnico ou producao 
de conhecimento — eram consideradas exogenas ao modelo de crescimento de uma economia. O 
apromndamcnto dessa discussao podc ser rcalizada com a lcitura do documento publicado pela 
CEPAL/UNESCO (1995). 



61 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\ 

reestruturacao produtiva e da empregabilidade. Assim, demonstra-se que a concepcao 

economicista tem pleno espaco dentro do carripo educacional. 

A visao economicista, portanto, destaca-se na formulacao das politicas 

educacionais em virtude da relacao direta destas com o desenvolvimento capitalista. 

Sabemos que movidas por uma logica maior, as reformas educacionais visam atingir 

objetivos que nao estao estritamente relacionados com um projeto de mudancas sociais, 

uma vez que incorporam a racionalizacao dos gastos e o nao aumento destes, 

obedecendo a uma logica economicista. 

O proprio carater emergencial e pontua! de suas politicas evidencia o alcance 

superficial dos objetivos propostos de combate a pobreza. Entretanto, atingem, sem 

maiores dificuldades, a meta de adequar a sociedade aos novos parametros do mercado, 

o que nao tem significado, necessariamente, avancos no bem-estar social. 

i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Presence do Banco Mundial no Brasil 

Uma significativa parte das recomendacoes realizadas por organismos 

internacionais deu forma a maioria das reformas feitas na estrutura educacional 

brasileira. Esta afirmacao pode ser aceita a partir do momento em que se comparam 

recomendacoes internacionais com as politicas educacionais efetivadas. O Brasil, como 

uma das mais dinamicas economias do continente, e um exemplo da atuacao de 

organismos internacionais, a exemplo do Banco Mundial, como demonstram os dados 

da TAB.3. 
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T A B E L A 3 

Participacao setorial dos emprestimos do Banco Mundial ao Brasil (%) 

Setor 1947/65* 1966/75* 1976/83* 1987/90** 1991/94** 

Agricultura - 9,2% 22,1% 47% 10% 

Energia 92,5% 32,6% 18,7% 10% 7% 

Transportes 7,5% 33,0% 12,6% 12% 8% 

Tndustria - 19,7% 13,0% 0% 9% 

Desenvolvimento - - 9,0% 12% 11% 
urbano 

Agua e esgoto - 3,0% 13,1% 8% 21% 

Educacao - 1,6% 1,6% 2% 29% 

Outro - 0,8% 9,8% 10% 4% 

* Fontc: AraujozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Soarcs, 1998:.32 
** Fonte: Relatorios do Banco Mundial apud Soares, 1998:.34 

A trajetoria dos emprestimos do Banco Mundial ao Brasil, no periodo 

1947/1994, acompanha as fases de desenvolvimento economico do pais. O periodo de 

maiores emprestimos ao setor agricola, decadas de 70 e 80, deu-se na fase de 

modernizacao da agricultura brasileira. Nessa etapa, abriam-se mercados para as 

empresas internacionais, produtoras de insumos agricolas. Esse setor, na decada de 90, 

nao contou mais com a atencao significativa do Banco. Outro setor que levou parte 

consideravel dos emprestimos do Banco foi o setor energetico (no periodo 1947/65). 

Como fase de grandes investimentos na infra-estrutura economica do pais, de cunho 

estatal, o setor energetico constituia-se em elemento chave para o desenvolvimento 

industrial e urbano do pais. E, por fim, o educacional que na fase atual, e o setor central 

das propostas internacionais, recebendo uma atencao, redobrada do Banco Mundial, a 

partir da decada de 90, quando passa a contar com a maior parcela de emprestimos. 

Como dito anteriormente, ate a decada de 60, o foco central dos projetos do 

Banco Mundial eram metas de crescimento economico. Esses projetos privilegiavam o 

financiamento da infra-estrutura e energia. No entanto, dos anos 70 em diante, os 

projetos "...voltam-se para o incremento da produtividade (...). O setor social, incluindo 



63 

a educagao, que ate entao nao era privilegiado no projeto de financiamento do banco, 

passa a ter acesso aos creditos dessa agenda" (Fonseca, 1998:231). 

No Brasil, desde a decada de 70, a educagao foi considerada, no projeto de 

desenvolvimento do Banco "...como meio para provimento de tecnicos para o setor 

produtivo, especialmente no nivel de 2° grau" (Fonseca, 1998:232). Porem, no final 

desta decada, a enfase recaiu na educagao primaria, por ser "...considerada como a mais 

apropriada para assegurar as massas um ensino minimo e de baixo custo, para a 

consecugao das novas diretrizes de estabilizagao economica..." (Fonseca, 1998:232). 

Foram cinco os projetos realizados no Brasil, desde a nova diregao dos 

financiamentos (1970), ate a decada de 90. De maneira geral, as prioridades foram 

dadas ao ensino profissionalizante e primario. Contudo, tiveram, cada um, 

especificidades que delineavam progressivamente os novos rumos dos financiamentos 

do Banco Mundial, para a decada de 90. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O primeiro projeto foi executado entre 1971-1978, visando "...assegurar a 

melhoria e a expansao do ensino tecnico de 2° grau, industrial e agricola" (Fonseca, 

1998:236); o segimdo projeto, executado entre 1974 e 1979, visava a melhoria do 

ensino basico vocacional atraves do ensino profissionalizante; o terceiro projeto, 

realizado no periodo de 1980 a 1987, desenvolveu-se "...nos Estados do Nordeste (...) 

com o objetivo de promover a melhoria e o acesso ao ensino primario..." (Fonseca, 

1998, p.242); no periodo de 1983 a 1990 outro acordo, o quarto projeto, direcionou-se 

para o ensino tecnico de nivel medio, dando continuidade ao primeiro projeto; o quinto 

projeto, como continuagao do terceiro, "...destinou-se a educagao inicial das regioes 

Norte e Centro-Oeste, com duragao de 1984 a 1992" (Fonseca, 1998:242). 
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Em tese, esses projetos de financiamento, ao setor educacional brasileiro, 

seguem um modelo de co-financiamento, no qual o banco participa com 50% dos 

recursos, enquanto o Brasil entra com outra parte. Contudo, ao examinar o montante de 

recursos gastos nos projetos supracitados, verificou-se que nao ha uma participacao 
i 

financeira equilibrada entre as partes envolvidas, como e demonstrado abaixo na 

TAB.4. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 4 

Participacao financeira do Brasil e do BIRD 1 4 nos projetos educacionais de 1971 

a 1990 (US$ mil) 

Projetos Total de Total dos Credito BIRD Participacao 

previstos recursos gastos recursos (%) nacional (%) 

1° 21.000 24.300 34,5 65,5 

2° 58.200 63.600 32,5 67,5 

3° 91.400 89.000 36,0 64,0 

4° 45.400 61.425 22,0 78,0 

5° 80.000 81.276 34,0 66,0 

Fonte: MEC/BERD/MEFP: relatorios financeiros dos projetoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Fonseca, 1998:244. 

Embora ate 1990 tenha-se verificado o aumento de recursos destinados para a 

educacao, isso nao significou um aumento proporcional dos creditos do BIRD, mas, 

sim, um aumento da carga desses projetos para o Brasil. Por outro lado, nao se verificou 

uma diminuicao da influencia do BIRD sobre as politicas educacionais brasileiras, 

muito pelo contrario. As intervenc5es, no decorrer da decada de 90, tornaram-se mais 

intensas no setor educacional brasileiro, embora estudos levantem questionamentos 

sobre a eficiencia dos projetos (no periodo de 1970-1990), bem como quanto aos 

objetivos propostos, como assinala o posicionamento seguinte: 

A realidade desses vinte anos vem mostrando que as pretensas 
vantagens acenadas pelos organismos internacionais nao tem 
beneflciado o setor educacional brasileiro. O exame do 
desempenho dos projetos do ponto de vista de sua eficiencia 

1 4 Banco Internacional para a Reconstrucao e Desenvolvimento (BIRD). Esse lidera um conjunto de 
instmiicoes que compoem o Banco Mundial. Assim, e comum, em alguns textos, referir-se ao Banco 
Mundial quando se fala nos financiamentos do BIRD. 
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interna, isto e, em relacao ao alcance das metas estabelecidas, 
ao tempo despendido para a execucao e as despesas decorrentes, 
tem-se mostrado muito aquem do limite desejavel (Fonseca, 
1998:246) 

Essa critica de Fonseca (1998) tem como base a avaliacao dos projetos do BIRD, 

que apontam varias deficiencias na implantacao dos projetos no pais, conforme sao 

enunciados a seguir:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a) dificuldades de ordem economica, como a explosao da inflacao 

e a oscilacao do cambio; b) dificuldades de ordem institucional, advindas das 

incompatibilidades entre exigencias internacionais e as condicoes administrativas do 

setor educacional; c) resultados nao correspondentes ao ideal de eficiencia e eficacia 

proposto inicialmente, com o nao alcance das metas fisicas (de infra-estrutura e 

equipamentos), a extrapolacao do tempo de execucao das acoes, acarretando um 

significativo aumento dos custos finais; como tambem o nao alcance de metas 

quantitativas e qualitativas no ensino, dentre outros. 

Olhando sob essa perspectiva, a cooperagao internacional nao viabilizaria o 

ambiente propicio para a superacao de problemas estruturais do sistema educacional 

brasileiro. Sob a perspectiva estritamente financeira, o Brasil, com esses projetos, 

desembolsou quantia maior, o que os tornou caros para o pais que "...recebeu cerca de 

US$ 100 milh5es para os cinco projetos de educagao basica. Para fazerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA jus a esta soma, 

o Brasil investiu quantia maior do que o credito externo..." (Fonseca, 1998:244), como 

ficou posto na TAB.4 (p.64). 

Tendo em vista que creditos externos entravam no pais para possibilitar 

financiamento de projetos, isso significava dizer que divisas estrangeiras (dolar, nesse 

caso) eram contabilizadas no balanco de pagamentos do pais, aumentando o bolo da 

divida externa e, portanto, aumentando o servico da divida. Uma vez que o modelo de 
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financiamento estava atrelado a ajustes cambiais, a instabilidade instalada na economia 

desde a decada de 70, oneravam, ainda mais, os projetos e a divida externa brasileira. 

Como verificado na TAB.5. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 5 

Despesas dos projetos de 1971 a 1990 - (US$ mil) 

Projetos Emprestimo 
extenio 

Contrapartida 
national 

Servicos Amortizacao A just, de 
cainbio 

Divida 
corrigida* 

755 8.4 15.9 7.3 2.6 3.6 9.4 

1067 20.7 42.9 17.0 3.3 7.4 24.8 

1867 32.0 57.0 11.6 20.0 5.6 17.6 

2366 13.5 47.9 4.5 5.8 1.9 9.7 

2412 27.5 53.7 7.9 10.0 3.3 20.8 

Fontc: Brasil/MEFP/DTN/COAUD. BIRD: Statement of Loans opwtf Fonseca, 1998:250. 
*Divida corrigida = emprestimo - amortizacao + ajustamento de cambio 

Num contexto de fragil situacao da economia brasileira, como a verificada 

principalmente na decada de 80, esse comprometimento transformava-se em atitude 

irracional, do ponto de vista social. Isso porque acarreta, paradoxalmente, um inevitavel 

corte dos gastoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a posteriori, em especial nas esferas sociais. A medida que sao maiores 

os servicos da divida, ha uma demanda maior de volume de recursos financeiros, que 

saem dos cofres publicos do pais, reduzindo, na maioria das vezes, os recursos 

financeiros para as esferas sociais. 

A partir da decada de 90, o numero de projetos e valor dos emprestimos 

aumentaram para o pais. Atualmente, o Banco Mundial financia mais de cinquenta 

projetos no Brasil, totalizando aproximadamente US$ 7 bilhoes, dos quais seis sao 

destinados a educagao, totalizando um montante de US$ 1,7 bilhoes em emprestimos. 

Os projetos em atividade no Brasil sao os seguintes: 1) Projeto Qualidade no Ensino 

Publico do Parana — PQE (1994/2001); 2) Projeto de Apoio ao Desenvolvimento 

Cientifico e Tecnologico — PADCT i n (1997/2002); 3) Fundo de Fortalecimento da 

Escola I I — FUNDESCOLA I I (1999/2004); 4) Projeto de Melhoria na Educagao 
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Basica no Estado de Minas Gerais — ProQualidade (1994/2002);zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5) Projeto de 

Educagao da Bahia (2000/2003); 6) Projeto Escola Novo Milenio (2000/2006)15. 

Em geral, os programas buscam como meta: eficiencia; qualidade; 

melhoramento do desempenho escolar; alcance de padroes minimos de ensino; 

desenvolvimento de mecanismos de avaliacao e de gestao; fortalecimento e definicao 

dos lacos institucionais entre escolas, comunidades, municipios e o Estado, etc. Esses 

projetos operam exatamente em conformidade com o que prega a cartilha dos 

pressupostos politico-economicos do neoliberalismo. 

2.4. Transformacoes no setor educacional brasileiro 

A tendencia registrada na politica dos organismos internacionais destinada a 

educacao foi identificada nos principals eixos da politica educacional brasileira. A 

adocao, pelo brasil, de recomendagoes desses organismos foi verificada a partir do 

langamento, pelo governo, em parceria com os empresarios industrials (a partir da 

decada de 90), de programas como "Educagao para a Competitividade", implantados 

com o intuito de efetivar politicas educacionais direcionadas "...para garantir a 

universalizagao da educagao basica (ensino fundamental e medio), como tambem para 

ajustar os processos de formagao da forga de trabalho industrial a nova materialidade do 

processo de trabalho" (Coggiola, 2001:9). Dessa maneira, uma serie de projetos 

direcionados para o setor educacional, imprimindo-lhe mudangas progressivas de ordem 

teorica e pratica, foram realizados, principalmente no ensino medio e profissionalizante. 

1 5 O detalhamento dos programas encontra-se disponivel no site do Banco Mundial 
(http:/Avww. woridbank.org) 

http://woridbank.org
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O novo padrao de desenvolvimento, agora flexivel, demandava a formacao de 

uma forca de trabalho adequada a esse contexto. Os esforcos para tanto, eram realizados 

sob o pretexto empresarial de que o acrescimo de produtividade 4o trabalho era 

essencial para a busca de competitividade international, tendoem vista permanecer 

desempenhando sua funcao dentro da divisao internacional do trabalho. 

Nesse sentido, as novas concepcoes de ensino (especialmente aquelas postas 

pelos organismos internacionais) comecam a fazer parte das politicas educacionais de 

forma pontual ate 1996, quando a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educagao (LDB) e 

aprovada. Enquanto documento central e estrategico, a LDB solda a concepgao de 

educagao "recomendada" pelos organismos internacionais no Brasil. 

Diante desta constatagao, a analise dos principals elementos fbrmadores da LDB 

faz-se riecessaria, tendo em vista verificar as relagoes existentes entre projeto 

educacional brasileiro e projeto educacional internacional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A nova LDB e a consolidacao das mudancas no campo educacional 

A construgao de uma nova LDB fez-se necessaria desde a elaboragao da 

Constituigao de 1988. As Diretrizes e Bases da Educagao Nacional necessitavam de 

uma renovagao, uma vez que as transformagoes sociais, culturais e politicas, como 

tambem constituintes, deram forma a uma nova fase para o pais, na decada de 90. 

A nova LDB ocupou o lugar da Lei 4024/61, a primeira LDB. Com relagao a 

essa lei, sua aprovagao pelo Congresso Nacional so aconteceu depois de um embate de 

aproximadamente treze anos. Apos a Lei 4.024/61, algumas reformas no campo 
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educacional foram desencadeadas, baseadas na Lei 5.692/71, que ficou oficialmente 

conhecida como Lei da Reforma do Ensino de 1° e 2° graus, tendo em vista que a 

reforma do ensino superior havia sido desencadeada peia Lei 5:540, em 1968, em 

virtude do quadro de asfixia politica verificado nesse periodo. No entanto, a"Lei 5.692 

nao foi considerada uma Lei de Diretrizes e Bases da Educacao, por apenas considerar, 

em suas reformas, "...somente os ordenamentos organizacionais da pre-escola e do 1° e 

2° graus, deixando de lado o Ensino Superior (Carneiro, 1998:26). 

Na Lei 5.692/71, a estrutura basica do ensino brasileiro sofre uma mudanca 

significativa em relacao a organizacao do ensino, posta na Lei 4.024/61. No entanto, 

isso nao significou mudancas mais profundas no processo educativo, pois inseriu apenas 

modificacoes de "razao tecnica", que nao focalizaram uma visao da transformacao das 

estruturas sociais e economicas do pais. 

A partir da decada de 80, o novo contexto politico, economico e social descrito 

em diversos aspectos, pelos avancos do texto da Constituicao de 1988, tambem 

demandava Novas Diretrizes e Bases para a Educacao, tendo em vista que no texto 

constitutional, a educacao ganhou lugar de relevancia. Contudo, a construcao de uma 

nova LDB (PL n° 1.258/88), com participacao da sociedade civil organizada, atraves do 

Forum Nacional de Defesa da Escola Publica, deparou-se com obstaculos que acabaram 

por desconsiderar esse projeto, resultado de um processo de construcao democratico. 

Apesar do mesmo ter aprovagao na Camara Federal, em 1993, outro projeto foi 

apresentado pelo Senador Darcy Ribeiro, com endosso do MEC, e aprovado, em 1995, 

excluindo assim o projeto democraticamente construido pela sociedade. O projeto da 

nova LDB foi definitivamente aprovado em 17/12/1996, e sancionado pelo Presidente 

da Republica, em 20/12/1996, sob o n° 9.394/96. 
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Na analise da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a organizacao da 

educagao nacional, destaca a incumbencia da Uniao', dos Estados, Distrito Federal e 

Municipios com relacao aos sistemas de ensino. A Uniao cabe a incumbencia de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

coordenar a politica nacional de educagao, elaborando o Piano Nacional de Educagao, 

mantendo e desenvolvendo orgaos e instituigoes oficiais do sistema federal de ensino e 

dos territorios, bem como assegurando o processo nacional de avaliagao, entre. outros. 

Os Estados incumbir-se-ao de "...elaborar e executar politicas e pianos educacionais, em 

consonancia com as diretrizes e pianos nacionais de educagao..." (BRASIL, Lei 

9.394/96, Art. 10, inciso III) , assegurar o ensino fundamental e oferecer o ensino medio, 

t. 

dentre outras. E por fim, aos Municipios competem, entre outras coisas, oferecer a 

educagao infantil, dando prioridade ao ensino fundamental. 

Nesta nova LDB, apenas dois niveis de educagao passam a representar o ensino 

como um todo: a Educagao Basica (Educagao Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Medio, bem como a modalidade da educagao de jovens e adultos) e a Educagao 

j 
Superior. 

No que concerne, especialmente, a nova LDB, a Educagao Basica teria por 

finalidade "...desenvolver o educando, assegurar-lhe a formagao comum indispensavel 

para o exercicio da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em 

estudos posteriores" (Brasil, Lei n" 9.394/96, Art. 22). O Ensino Superior abrange 

varios campos de agao e tem por finalidade: estimular a criagao cultural e o 

desenvolvimento do espirito cientifico e reflexivo; formar diplomados em diferentes 

areas de conhecimento; incentivar a pesquisa; promover a divulgagao de conhecimentos 

culturais, cientificos e tecnicos; estimular o conhecimento dos problemas do mundo 
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presente; promover a extensao para a difusao das conquistas, entre outras finalidades. 

Estes dois niveis de ensino comporiam o que representa, hoje, o sistema educacional, de 

maneira agregada. 

Nesta nova LDB solidificaram-se as novas bases do campo educacional. A 

Educagao passa a ser "...atividade livremente regulada pelo mercado (...). Grande parte 

de suas atribuigoes e deslocada para o setor privativo, enquanto o nucleo dirigente do 

Estado passa a privilegiar as fungoes de controle politico ideologico" (FNDEP, 1997). 

A citagao de algumas mudangas, no campo educacional brasileiro, podem fazer 

entender a afirmagao do Forum Nacional em Defesa da Escola Publica (FNDEP):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a) a 

desvinculagao/fragmentagao dos niveis e modalidades de ensino; b) a criagao do Fundo 

de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizagao do Magisterio 

(FUNDEF), que desobriga o Governo Federal de sua responsabilidade Constitutional 

em relagao a educagao basica. Isso porque o Governo, atraves da Emenda 

Constitutional 14, alterou o Artigo 60 da Constituigao de 1988, diminuindo de 50% 

para 30% o percentual minimo de sua receita para a erradicagao do analfabetismo e 

manutengao do ensino fundamental, como tambem obrigam Estados, Distrito Federal e 

municipios a destinarem nao menos que sessenta por cento de suas receitas para o 

ensino fundamental; c) a negagao do principio de indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensao, uma vez que, para o Ensino Superior, "...ha omissao do Estado 

quanto ao oferecimento do financiamento da Pos-Graduagao, o que compromete (...) a 

carreira docente e o desenvolvimento cientifico, tecnologico e cultural do pais" 

(FNDEP, 1997); d) a negagao do principio de autonomia das universidades a medida 

que, dentre outras coisas, centraliza decisoes, normas e avaliagao no MEC, como por 
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exemplo, a criagao de uma avaliagao quantitativa como o Provao, que transforma a 

atividade de ensino, pesquisa e extensao em campo para criacao de umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ranking, no qual 

os melhores sao premiados. Estas, dentre outras mudancas caracterizamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a nova LDB, e 

por tabela o campo educacional brasileiro. 

Em referenda a desvinculacao/fragmentagao das modalidades de ensino, o 

destaque e para as duas modalidades que correm por fora, mas que compoem tambem o 

campo educacional em discussao, que sao: a) educacao de jovens e adultos, vista 

como uma modalidade de educacao destinada para aqueles que nao tiveram acesso ou 

continuidade de estudo no ensino fundamental e medio, e assegurada pela Lei 9.394/96, 

"...gratuitamente (...) [dando] oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 

caracteristicas do alunado, seus interesses, condicoes de vida e de trabalho, mediante 

cursos e exames" (Brasil, Lei 9.394/96, Art. 37, § 1°); b) educagao profissional, que 

anteriormente, encontrava-se ligada ao ensino medio, mas que nesta LDB toma forma 

independente, oferece acesso, aqueles provindos de qualquer modalidade ou nivel de 

ensino, seja ele matriculado ou egresso do ensino fundamental medio ou superior, bem 

como o trabalhador em geral, jovem ou adulto. A relagao direta entre os varios niveis e 

modalidades de ensino com o ensino profissional, bem como com o mercado, 

assemelha-se a concepcao destacada pela CEPAL (1995), expressa em sua proposta de 

educagao (Cf. FIG. 1:58). 

Enfim, a nova LDB consolidou a tentativa de reformas educacionais iniciadas 

com a decada de 90, em sintonia com as prescrigoes internacionais e com o novo papel 

da educagao no modelo de acumulagao produtivo — o flexivel. 
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No entanto, um aspecto, nesta reforma, merece destaque:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA as mudancas na 

distribuigdo dos recursos financeiros. Muito provavelmente, estes estao a definir as 

reais modificacoes do sistema educacional, mais claramente, deixando evidente a 

concepgao de diminuicao da participacao do Estado nas politicas sociais. De acordo 

com Davies (1997), a nova LDB apresenta, com relacao aos recursos financeiros, 

pontos positivos e negativos. 

Como pontos positivos estao:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a) a obrigagao de a Uniao aplicar, anualmente, 

nunca menos de 18%, e os Estados, o Distrito Federal e os Municipios 25%, ou o que 

consta nas respectivas constituicoes ou leis organicas, referente as receitas resultantes de 

impostos, compreendidas as transferencias constitutionals na Manutencao e 

Desenvolvimento do Ensino (MDE). A inovacao, considerando-se o que foi posto na 

constituicao de 1988, esta na obrigatoriedade do percentual minimo a ser destinado ao 

ensino publico; b) o percentual minimo devera ser calculado nao apenas sobre a 

previsao da receita de impostos, mas tambem com base na abertura de creditos 

adicionais resultantes do excesso de arrecadagao, como tambem, devem ser corrigidos 

os valores do percentual minimo que nao forem, no primeiro trimestre, aplicados; c) o 

repasse da receita resultante dos impostos devera ser feito imediatamente ao orgao 

responsavel pela educagao, de acordo com os prazos postos nos incisos I , JJ e I I I do 

paragrafo 5° Art. 69; d) detalhamento do que pode ser ou nao considerado como 

despesas em MDE (Cf. Art. 70 e 71) no percentual minimo; e) estabelecimento de um 

padrao de qualidade minimo para o Ensino Fundamental (Art. 74, 75 e 76). 

Estes seriam os pontos positivos mais importantes da nova LDB, e que foram 

considerados avancos na gestao e aplicacao dos recursos financeiros. Contudo, os 
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pontos negativos estao diretamente relacionados a efetivacao de tais avancos, do ponto 

de vista pratico, como afirma Davies (1997:56): 

O Brasil e prodigo em leis (algumas boas) que, mesmo 

coerentes ou avancadas, nao sac cumpridas, sobretudo quando 

beneficiam a imensa maioria da populacao e/ou nao interessam 

as classes dominantes, aos govemantes e a outras instancias do 

poder publico (Legislativo, Judiciario). Assim, o problema 

maior nao esta na letra e/ou no espirito da lei (seja ela 

progressists ou conservadora), mas na existencia de forcas 

sociais fora e dentro dos aparelhos de Estado dispostas a 

cumpri-la 

A pratica politica mostra que avancos positivos, como os supracitados, muitas 

vezes nao fazem a diferenca esperada. Avancos como os relacionados a vinculacao 

obrigatoria de recursos para a MDE (18%), nao tem sido cumpridos. Isso porque 20% 

destes 18% eram retirados para outras destinacoes (para o Fundo Social de Emergencia 

e, em seguida, para o Fundo de Estabilizacao Fiscal), o que representa uma perda anual 

: de 3,6% da receita de impostos para a educagao. Dessa forma, quantias significativas 

que iriam para a educagao tomam outro destino e, na pratica, nao se faz cumprir o que 

esta posto em lei. 

Portanto, as transformagoes no setor educacional brasileiro ganham corpo como 

pressupostos para novos contornos da sociedade brasileira, que se encontra em 

progressiva adaptagao aos vigentes preceitos postos pelo desenvolvimento capitalista 

mundial, em suas esferas economica, politica e social. Essa adaptagao nao e tranqiiila zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
• 

uma vez que, em se tratando de um pais de capitalismo tardio, o Brasil nao possui uma 

estrutura consolidada de bem-estar social, uma estrutura produtiva competitiva, um 

Estado forte, elementos esses que atenuam a forga com que as transformagoes, no 

capitalismo como um todo, atinjam a sociedade. 
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A maneira negativa como encara-se as intervencoes internacionais devem-se aos 

efeitos que as "recomendacoes internacionais" causam a educacao. Tratar de igual 

forma coisas diferentes, representa, para paises como o Brasil, apenas a regressao de seu 

desenvolvimento. E exatamente dessa forma que pode ser encarada a aplicacao de 

politicas neoliberais em paises que nao possuem mecanismos de defesas contra os 

efeitos negativos da abertura de mercados, das privatizacoes, da diminuicao do Estado, 

etc. E nessa perspectiva que podemos apontar as intervencoes internacionais como 

extremamente desfavoraveis para paises como o Brasil. Muitas experiencias e 

cooperacoes internacionais podem ser bem-vindas, desde que nao sejam a voz mais alta 

na definicao das prioridades sociais, economicas e politicas em nosso pais. 

Contrariamente, percebe-se que na analise das reformas educacionais brasiieiras 

ha evidencias de que as leis, emendas e projetos, na decada de 90, tornaram-se meios de 

consolidagao e insercao das novas exigencias internacionais para a educagao, que, 

aparentemente, enfatizam os interesses do povo, uma vez que ha a tentativa de se 

universalizar o ensino basico16 inserido num contexto de "ataque a pobreza". 

Mcsmo ncssa tentativa dc universalizar a educacao basica ha uma curiosidadc sobre a politica 
educacional que deve ser levantada. Muito embora o Estado brasileiro destaque que a meta e universalizar 
a educacao basica, seu alvo de ataque concentra-se apenas em uma das etapas da educacao basica — o 
ensino fundamental. A educagao basica virou sinonimo dc ensino fundamental. Apenas o ensino 
fundamental torna-se obrigatorio e gratuito, com a EC 14, enquanto para o ensino m£dio se destaca 
apenas a progressiva uiu'versalizacao do ensino medio. 



76 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAPITULO 3 
i 

DINAMICA DEMOSRAFICA BRASILEIRA EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GASTOS EDUCACIONAIS; 

UMA ASSOCLAQAO ESTRATE6ICA NA CONSTKUQAO DAS 

POLITICAS EDUCACIONAIS 

A formulagao das politicas educacionais brasileiras, na decada de 90, esteve 

ligada ao cenario internacional, como ja demonstrado. Enquanto uma das bases do novo 

modelo de acumulacao, a esfera educacional foi transformada e inserida num projeto de 

mudancas politicas e economicas em prol de uma nova fase de expansao dos mercados, 

comumente conhecido como globalizagao. Assim, assumindo uma politica de atencao a 

Educagao Basica, a politica educacional brasileira consolidou mais um de seus 

compromissos com o Banco Mundial, por exemplo. 

Mas, e com relacao aos compromissos sociais brasileiros? A avalanche de 

ajustes neoliberais modificou a concepgao das politicas sociais, dando a muitas delas o 

carater de paliativa. Alias, os compromissos sociais parecem receber menor atencao, 

uma vez que sao os elementos mais cotados para o corte de gastos. 

Cabe, entao perguntar se realmente o compromisso educacional eem a sociedade 

se expressa, efetivamente, na atencao ao ensino fundamental. Essa politica realmente 

reftete a demanda educacional brasileira? As recomendacoes internacionais, de combate 

a pobreza, dizem que sim, essa e a politica a ser realizada, principalmente, pelos paises 

vistos como menos desenvolvidos. Todavia, nao e esta a resposta que pode ser extraida 

dos estudos referentes a dinamica demografica, em sua atual fase de transigao. 
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Diante de tal problematica, levantam-se duas hipoteses: 1) no direcionamento 

das politicas educacionais, a dinamica demografica brasileira nao mostrou-se como 

elemento relevante, tendo em vista que a mesma caracteriza o aumento-da populacao 

acima de 15 anos (o que comprova o envelhecimento populaciona}), demandando 

politicas educacionais voltadas para jovens e adultos, Ensino Medio e Superior e nao, 

prioritariamente, para o Ensino Fundamental, principal foco das politicas educacionais 

brasileiras; 2) a politica educacional, de atencao a educagao basica, tornou-se mais facil 

e de menor custo, uma vez que na atual fase de transigao demografica um niimero, cada 

vez menor, de criancas na escola, facilita a universalizagao do ensino fundamental 

(principal foco na educacao basica), havendo ai uma utilizagao estrategica da dinamica 

demografica a favor do contexto de politicas neoliberais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 Tendencies verificadas na dinamica populacional mundial zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

] 

Em meados do seculo XIX, a populagao mundial cresceu significativamente, 

sendo justificado principalmente pela "...melhoria das condigoes de vida e sanitarias, 

refletindo-se na redugao da mortalidade, pois, as taxas de natalidade, a principio, nao 

registraram mudangas significativas" (Simoes et al, 1988:12). 

As taxas de natalidade (nascimento/populagao), mortalidade (obitos/populagao) 

e fecundidade (relagao entre os nascimentos e o numero de mulheres em idade fertil), 

representam aqui os elementos que mensuram o comportamento da dinamica 

demografica. 
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A queda da mortalidade, por exemplo, foi o principal desencadeador do que os 

estudos na area classificaram comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA transigao demografica ou revohtgao demografica. 

Nos paises considerados mais desenvolvidos, o crescimento arruai da populagao que se 

situava, antes de meados do seculo XIX, em torno de 1 a 2 milhoes de habitantes passou 

a partir dai, ate a primeira metade do seculo XX, a ter incrementos anuais de 5 a 6 

milhoes. Ja nos paises considerados menos desenvolvidos "...os aumentos anuais 

medios da populagao sao situados em torno de 3 a 4 milhoes, ate o final do seculo 

passado" (Simoes et al, 1988:12). No entanto, a partir do inicio do seculo XX, o 

aumento medio se elevou a l l milhoes ao ano, elevando-se ainda mais a partir de 1950. 

Nesses paises teria ocorrido uma taxa de crescimento populacional elevada. Os seculos 

XIX e X X presenciaram um grande aumento da populagao mundial. Garcia (1998) 

destaca cinco fases historicas que caracterizam esse crescimento expresso no QUADRO 

1: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADRO 1 

Crescimento popu acional em fases 

Populacao 
(em milhoes) 

Fase Ano Tempo para duplicar (em 
anos) 

250 1' (inicio) 400 a.C 

500 2 (inicio) 1650 2000 

1200 3' (inicio) 1850 200 

1600 1900 

2400 4' (inicio) 1950 100 

3600 1970 

4500 5' (inicio) 1980 30 

5400 1992 

6000 2000 Aumento de 33% 

Fonte: Garcia, 1998, p. 10. 

A primeira fase abrangeu toda a epoca da chamada Antigiiidade Classica (seculo 

IV a.C), e se estendeu ate o periodo da Revolugao Comercial (meados do seculo XVII) , 

que se baseava numa economia rural. A populagao possuia altas taxas de natalidade e 
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altas taxas de mortalidade. A alta taxa de natalidade justificava-se em virtude das 

necessidades da familia, de fdhos para trabalhar no campo, e para servirem aos 

governos, como efetivo militar. Enquanto isso, a alta taxa de mortalidade justificava-se 

em fungao das guerras, epidemias, pessimas condigoes de vida e saude. Nesse sentido, o 

crescimento nesta fase foi lento, tendo em vista o pequeno saldo populacional. Para se 

ter uma ideia de quao lento foi o crescimento, a populagao dessa fase so se duplicou 

apos 20 seculos. 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA segimda fase iniciou-se com a expansao do capitalismo comercial, abrangendo 

o periodo ate a Primeira Revolugao Industrial. Como visto no QUADRO 1 (p.78), nessa 

fase, o crescimento foi rapido, resultando na duplicagao da populagao em apenas dois 

seculos. Segundo Garcia (1998), os trabalhadores precisavam ter muitos fdhos, a fim de 

aumentar a renda da familia. Verificou-se uma diminuigao da mortalidade, advindo do 

avango dos conhecimentos medicos, que permitiram a diminuigao das mortes 

proveniente do aumento do combate as doengas, assim como da disseminagao de 

habitos de higiene, mas sem mudangas significativas na taxa de natalidade. 

A terceira fase deu continuidade a fase anterior, imprimindo a ela maior 

intensidade, e se deu a partir da Segunda Revolugao Industrial, estendendo-se ate o final 

da Segunda Guerra Mundial. Apesar da ocorrencia de duas guerras mundiais, nesse 

periodo (eventos esses que causaram um grande numero de mortes) "...a taxa de 

mortalidade declinou, em fungao do desenvolvimento de novos recursos medicos, que 

se espalharam para o mundo" (Garcia, 1998:11). E, como observado (QUADRO 1, 

p.78), o periodo verificou uma duplicagao da populagao em 100 anos. 
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AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA qitarta fase, que correspondeu ao periodo 1950-1980, foi marcada pelos 

chamados "Anos Dourados", periodo de reconstrucao das economias afetadas pela 

guerra, como tambem a entrada dos paises, vistos como menos desenvolvidos, no ciclo 

da industrializacao17, auxiliada pela implantacao acentuada de grandes empresas 

transnacionais. As taxas de natalidade permaneceram relativamente altas e as taxas de 

mortalidade tendencialmente decrescentes, resultando no que se chamou de explosao 

demografica a nivel mundial. Nos paises destacados como menos desenvolvidos, a 

alteracao mais evidente, nesse periodo, foi o movimento migratorio do campo para a 

cidade, impulsionado pela mecanizacao agricola e concentracao industrial em alguns 

centros urbanos, acarretando super-oferta de trabalhadores e concomitante queda dos 

salarios18. Os problemas sociais e economicos agravaram-se, fazendo com que o 

desemprego e o subemprego aumentassem. 

E, por ultimo, a quinta fase foi marcada pelo periodo pos-1980, no qual verifica-

se uma performance relativamente diferente. Segundo Garcia, "a evolucao 

extremamente rapida do crescimento populacional na fase anterior alertou estudiosos no 

mundo inteiro..." (1998:12) acarretando, ja na decada de 70, medidas que atenuassem o 

ritmo de crescimento, encabecadas principalmente pelos paises considerados 

desenvolvidos. Nesse sentido, a quinta fase constatou o comeco de uma diminuicao 

rapida na taxa de crescimento populacional devido a diminuigao rapida da fecundidade. 

Em termos mundiais, segundo Garcia (1998), um grande numero ainda nao ultrapassou 

1 ' Diga-sc dc passagcm, processo dc industrializacao esse totalmcntc dcsvinculado da realidade interna 
destes paises, o que causou problemas economico e sociais intensos. 
1 8 Deve-se sublinhar que esse processo de exodo rural nao constitui novidade no capitalismo, porem, em 
paises subdesenvolvidos esse processo ocorre tardiamente em fungao de sua fase de industrializacao 
intensa so ocorrer no seculo XX, nao muito adequado as necessidades destes paises. 
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a quarta fase. Contudo, constata-se que essa e uma tendencia nos paises tratados como 

desenvolvidos e tambem no Brasil'. • zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Dinamica demografica no Brasil 

No que diz respeito especificamente ao Brasil, encaixando-se na categoria dos 

paises considerados menos desenvolvidos, o pais "...com uma populagao estimada em 

cerca de 7 milhoes em meados do seculo X3X, em 1900 subia para 18 milhoes..." 

(Simoes, 1988, p. 12), triplicando em meados do seculo X X (atingindo cerca de 52 

milhoes) e em seguida mais que dobrando, chegando em 1980 a 119 milhoes de 

habitantes. Na decada de 90 (no censo de 1991), a populagao passou para mais de 146 

milhoes de habitantes (146.825.475) e depois para mais de 169 milhoes de habitantes 

(169.799.170 milhoes)19. Temos em numeros absolutos um crescimento. 

Em paises como o Brasil teria acontecido o que ficou conhecido como "explosao 

demografica", uma vez que o movimento das taxas de natalidade e fecundidade 

proporcionaram um crescimento vegetativo (diferenga entre taxa de natalidade e a taxa 

de mortalidade) crescente ate a decada de 1960. Essa "explosao demografica" 

constituia-se em perigo, tendo em vista a associagao da pobreza e da miseria "...as 

visoes catastrofistas e exacerbadas e simplistas do crescimento populacional 

acelerado..." (Pacheco & Patarra, 2000:XV). A preocupagao com uma "explosao 

demografica" no pos-guerra era dos neomalthusianos °. 

1 9 Folha dc Sao Paulo, 20/12/2001. 
2 0 Corrente que se firmou no pos-guerra, renovadora das ideias malthusianas, afirmam que a explosao 
demografica e preocupante, e se nao for barrada possibilitara o esgotamento dos recursos disponiveis no 
planeta. Sob a tese de que os paises subdesenvolvidos nao conseguirao se desenvolver enquanto tiverem 
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Porem, a preocupagao com a "explosao demografica", freqiiente no Brasil 

principalmente nas decadas de 70 e 80, tornou-se insustentavel uma vez que, no pais, o 

processo de modernizacao, progressivamente, deu um novo rumo a dinamica 

populacional brasileira: o crescimento vegetativo, que desde o primeiro censo oficial no 

Brasil (1872), destacava elevacao da populacao, tem um ponto de inflexao, a partir do 

censo de 1970, com queda do crescimento vegetativo (Cf.TAB.6). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 6 

Taxas de mortalidade e natalidade (%) e crescimento vegetativo da populagao brasileira 

(%) (taxas por mil habitantes) 

Censo 1872 1890 1900 1920 1940 1950 1960 1970 1980 1991 

Natalidade 47,0 46,5 46,0 45,0 44,0 43,5 44,0 37,8 35,8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOA 7 

Mortalidade 30,6 30,2 27,8 26,4 25,3 19,7 15,0 9,4 9,0 5,8 

Crescimento 16,4 16,3 18,2 18,6 18,7 23,8 29,0 28,4 26,8 18,9 

vegetativo 
Fonte: D3GE 

A evolucao dessas taxas tambem podem ser entendidas a partir de fases 

historicas no Brasil, de acordo com Garcia (1998), que define de tres etapas: 

- de 1872 a 1940 - caracterizada por uma populagao essencialmente rural, na qual os 

filhos eram importantes para o trabalho agricola (o que influencia sobremaneira a 

manutengao de uma elevada taxa de fecundidade); no entanto, em fungao das 

pessimas condigoes de saude e de assistencia medica, as taxas de mortalidade 

tambem eram altas; 

- de 1941 a 1980 - da decada de 1940 em diante, verifica-se que o crescimento 

vegetativo torna-se bastante acelerado, devido exclusivamente a diminuigao da 

mortalidade, que comegou, no Brasil, de forma rapida, a partir justamente dos anos 

40, ja que as migragoes internacionais ja nao tinham muito peso. A fecundidade 

de investir somas crescentes na populacao infantiL os neomalthusianos propoem que esses paises adotem 
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aumentou, de forma lenta. Nos centros urbanos, alem do aumento vegetativo normal 

por causa da ainda elevada fecundidade e da diminuigao da mortalidade, que 

comecou justamente nesses centros, o crescimento foi mais acelerado que na zona 

rural por causa das migracoes rural-urbanas. No entanto, o processo de urbanizacao 

nao provocou um aumento no crescimento global da populagao, mas somente nas 

cidades, por conta das migracoes; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- de 1981 aos dias atuais - neste periodo o crescimento vegetativo inicia uma fase de 

desaceleragao, em grande parte advinda da diminuigao da taxa de natalidade, 

influenciada por varios fatores como: "... a elevagao do custo de criagao dos fdhos, a 

dificuldade de emprega-los em virtude da crise economica (...) e a necessidade (...) 

da participagao da mulher no mercado de trabalho" (Garcia, 1998:30). 

Portanto, percebe-se que a diferenciagao entre as fases esta relacionada 

diretamente com os movimentos das taxas de mortalidade e fecundidade que respondem 

ao movimento de diversos fatores, principalmente socio-economicos. O processo de 

urbanizagao e modernizagao foram cruciais para as mudangas do perfil da populagao 

brasileira, como destacado nas fases citadas. 

No que diz respeito aos efeitos da modernizagao, Singer (1976:110) tece alguns 

comentarios e resume em algumas frases a transformagao incentivada pelo proprio 

desenvolvimento do capitalismo: 

...a mudanga da fertilidade, nos paises nao desenvolvidos, e 
fungao de profundas mudangas sociais que tem sido englobadas 
no conceito geral de 'modernizagao'. Entre as que parecem 
mais afetar a fertilidade, no sentido de levar a sua queda, 
destacam-se a dissolugao da familia como unidade de produgao, 
a emancipagao da mulher do seu papel exclusivo da esposa e 

uma rigorosa politica de controle de natalidade. 
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sua integracao na divisao social do trabalho e, finalmente, o fato 

de que uma escolaridade cada vez mais extensa se toma um 

requisite (...). Todos estes e ainda outros fatores geram o desejo 

por um menor tamanho da familia, que e a condicao essential 

para o controle da natalidade 

Verifica-se, assim, o quanto as transformagoes economicas influenciaram o 

proprio caminho seguido pela dinamica demografica, principalmente, no que diz 

respeito ao Brasil. Contudo, nao podemos deixar de sublinhar a emergencia de 

programas de planejamento familiar que se tornaram instrumentos necessaries para a 

atenuagao do crescimento populacional, principalmente nos paises considerados menos 

desenvolvidos (com excecao do Brasil). Em 1969, o Presidente Nixon destacou o 

controle da natalidade como umas das cinco metas da ONU. A "explosao demografica" 

era temida pelos paises ditos mais desenvolvidos, tendo em vista que o crescimento 

populacional se dava, significativamente, nas areas mais pobres (nos paises apontados 

como menos desenvolvidos), e isso proliferaria ainda mais os efeitos negativos do 

desenvolvimento capitalista. No Brasil, a pratica de planejamento familiar nao 

constituiu instrumento principal para atenuagao do crescimento populacional. O 

processo modernizante, naturalmente, deu a tendencia de queda relativa do contingente 

populacional brasileiro. 

O importante, e que deve ser resgatado no momento, e a constatagao de que no 

Brasil, tivemos uma diminuigao da taxa de natalidade (que afeta a taxa de fecundidade) 

significativamente rapida. A queda dessa taxa tornou-se acelerada a partir da decada de 

80, somada aos patamares sempre decrescentes da taxa de mortalidade. Diante disso, a 

estrutura etaria da populagao, que assumia uma forma piramidal (que caracteriza uma 

dinamica em que a fecundidade e elevada e que, portanto, cada geragao de filhos dara 

origem a uma geragao maior que ela), passa a assemelhar-se a uma forma cilindrica 
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(que caracteriza uma populagao com baixa fecundidade) provocando um estreitamento 

na base. A visualizagao das piramides etarias a partir de 1950, nos GRAF. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 e 8, destacam essas modificagoes na populagao. 
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Grafico 1 

Brasil, Piramide Etaria, 1950 
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Um quadro no Brasil se mostra bem claro na decada dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 90: tendente queda da 

taxa de natalidade, como tambem tendente queda da taxa de mortalidade. Para a taxa de 

fecundidade, temos uma queda de 6,16 fdhos, por mulher, em 1940, para"2,7 fiihos, por 

mulher, em 1990; enquanto que a mortalidade infantil declinou de 158,27 por mil, em 

1940, para 49,7 por mil em 1990
21

. Esse comportamento constroi um novo quadro: 

entre 1940 e 1970 tinhamos uma populagao jovem (0 a 15 anos) de aproximadamente 

43% do total (Cf. Beltrao e Camarano, 1998), contudo, "...de 1991 a 2000, a 

porcentagem de criangas de 0 a 14 anos sobre o total da populagao caiu de 34,73% para 

29,6%, enquanto o grupo de mais de 65 anos cresceu de 4,83% para 5,85%" (Gois, 

2000:2). Constatou-se que, de uma populagao considerada jovem verificou-se, um 

progressivo envelhecimento populacional. 

Em estimagoes e projeg5es do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica -

IBGEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apud Simoes et al, 1988), essa tendencia que se estende ate 2025, reafirma a 

queda tendencial da populagao de 0 a 14 anos, e o crescimento da populagao nas faixas 

de 15 a 64 anos e 65 anos ou mais, como pode ser observado na TAB.7. 

T A B E L A 7 

Distribuigao proporcional da populagao brasileira, segundo grupos de idade - 1980-

2025 

Grupos de idade Distribuigao proporcional da populagao brasileira (%) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 9 9 0 

Total 100,0 100,0 

0 a 14 anos 37,7 35,6 

15 a 64 anos 5 8 ' 2 5 9 * 7 

/:« • 4 1 4 7 65anosoumais
 1 

Fonte: JBGE/CELADE apud Simoes, 1988, p. 19. 

2000 2010 2020 2025 
100,0 100,0 100,0 100,0 
31,8 28,2 25,7 24,7 

62,8 65,5 66,2 66,0 

5,4 6,3 8,1 9,3 

2 1 Os dados do censo de 2000, que dizem respeito a taxa de fecundidade, natalidade e mortalidade, ainda 
n3o foram disponibilizadas. 
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Na observagao, mais especifica, das taxas de crescimento populacional do grupo 

etario de 7 a 14 anos, na TAB.8, e possivel verificar que a tendencia de crescimento 

negativo da populacao, nessa faixa, se consolida a partir de 1991/96, tender, no entanto, 

queda significativa desde o periodo 1980/90. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 8 

Taxas de crescimento populacional (% ao ano) da faixa etaria de 7 a 14 anos — Brasil 

(1970 a 2050) 

Idades 1970/80 1980/91 1991/96 1996/2000 2000/10 2010/20 2020/30 2030/40 2040/50 
7 anos 4,78 1.15 -0.68 -0,71 0.27 -0,11 -0,13 0,10 -0,11 
8 anos 5,09 1,85 -1,85 -0,29 0,20 -0,03 -0,20 0,13 -0,12 
9 anos 5,15 2,28 -1,99 -0,41 0,08 0,05 -0,24 0,15 -0,11 
10 anos 5.28 1.76 -1.03 -1,23 -0,12 0,17 -0,29 0,16 -0,10 
11 anos 5,42 2,16 -1,33 -0,22 -0,33 0,31 -0,35 0,16 -0,08 
12 anos 5,66 1,50 -0,38 0,09 -0,52 0,39 -0,37 0,14 -0,06 
13 anos 5,74 1,60 1,20 -0,84 -0,67 0,43 -0,33 0,09 -0,03 
14 anos 6,17 1,12 2,28 -1,38 -0,75 0,45 -0,29 0,04 0,00 
7-14 anos 5,40 1,68 -0,49 -0,63 -0,23 0,21 -0,28 0,12 -0,08 

Fonte: FH3GE. Censo Demografico (1970, 1980, 1991); Contagem populacional (1996). Projecoes: 
FIBGE/DPE/DEPIS (1998)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apudCan&a et all,, 2000, p.545 

No balanco geral do movimento demografico, nao so no Brasil como tambem no 

mundo, verificou-se que a dinamica demografica apresentou uma mudanca. De um 

periodo de altas taxas de natalidade e mortalidade, passa-se a ter um periodo em que 

essas taxas sao mais baixas. De acordo com estudos demograficos, na verdade, essas 

mudangas dizem respeito ao movimento natural do comportamento da populagao, frente 

ao desenvolvimento economico, cultural, social, bem como aos avangos da ciencia etc., 

detectados em parte dos paises no mundo. Essa passagem e convencionalmente 

chamada de "Transigao Demografica". 

No que tange a "Transigao Demografica" a CEPAL (apud Jannuzzi & Pasquali, 

1998) destaca quatro fases, que viriam a resumir as etapas dessa transigao, como 

tambem a enfase das politicas sociais baseadas na necessidade posta, colocadas no 

QUADRO 2: 
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QUADRO 2 

Estagios da transigao demografica e enfase das politicas sociais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Estagio Enfase da politica social 

Pre-transicional 

Altas taxas de crescimento populacional Atendimsnto materno-infantil 
Populagao muitojovem Educagao basica e secundaria 
Baixa taxa de urbanizagao Habitagao/servicos urbanos 

Empregos 

Transigao iniciada 

Desaceleragao do crescimento populacional Atendimento materno-infantil 
Urbanizagao intensa Habitagao/servigos urbanos 
Populacao j ovem Emprego 

Educacao basica e secundaria 
Transigao plena 

Desaceleragao acentuada do crescimento Emprego 

populacional Educagao superior e secundaria 
Aumento da populagao em idade ativa Saude de adultos e materno-infantil 

Alta urbanizagao Habitagao 

Transigao completa 

Baixa taxa de crescimento populacional Saude de adultos e idosos 

Envelhecimento Previdencia Social 

Elevada urbanizagao Assistencia social 

Emprego 

Fonte: CEPAL (apud Jannuzzi et all, 1992) 

Esses estagios de transigao assemelham-se a forma como foram divididas as 

fases de crescimento da populagao ja referidas, fases essas que remontam ao periodo 

i 

desde a Antigiiidade Classica ate os dias atuais. 

No que se refere as politicas indicadas no QUADRO 2, devemos deixar bem 

claro que, em se tratando de uma divisao, por etapas, de transigao demografica, o 

quadro feito pela CEPAL nao pode ser encarado como um modelo de politicas a ser 

general izado por todos os paises. Como dito acima, o proprio comportamento do 

crescimento populacional dependent do seu desenvolvimento economico, social, 

cultural e isso e notoriamente diverso em todo o mundo. No entanto, em se tratando da 

CEPAL diriamos que sua preocupagao instala-se na problematica latino-americana, 

especificamente naqueles paises considerados menos desenvolvidos. 
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O Brasil, de acordo com JannuzzizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et all (1992), encontra-se atualmente no 

estagio de "Transigao Plena", estagio esse em que ha uma demanda mais acentuada por 

politicas voltadas a jovens e adultos (referindo-se a populagao acima de 14 anos), de 

acordo com o QUADRO 2 (p.91), contexto que se afirma, deixando para tras um perfil 

de uma populagao mais jovem. 

Ha, portanto, atualmente, uma proporgao menor de criangas e jovens, uma 

populagao adulta mais volumosa e uma proporgao mais crescente de idosos, o que leva 

a "...expressivas alteragoes nos arranjos familiares, nas modalidades de insergao no 

mercado de trabalho, no perfil de demanda por servigos de saude e acesso a educagao, a 

previdencia social e a outros beneficios sociais" (Pacheco & Patarra, 2000:XVl). 

E preciso assinalar que o auxilio da demografia na definigao das politicas sociais 

mostra-se muito importante, tendo em vista que para a efetividade social da politica e 

preciso que a oferta de servigos publicos, especialmente, esteja em sintonia com a 

propria dinamica populacional. A nao consideragao desse elemento ou ate mesmo o seu 

afastamento do planejamento podera indicar "afastamento do poder publico do 

compromisso social..." (Patarra apud Jannuzzi et all, 1998:2868). 

Nessa perspectiva — pelo compromisso social — o poder publico (em qualquer 

nivel de governo) necessariamente, deve dispor de estimativas da populagao atual e 

futura a serem atendidas pelos programas. Nesse sentido, as estimativas da populacao 

para a construgao de programas de curto, medio e longo prazo, se consideradas, darao as 

politicas sociais uma coerencia necessaria, impedindo, assim, que existam deficits 

sociais. 
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Cada tipo de servigo, seja ele publico ou privado, tem a necessidade de avaliar 

sua demanda potencial. As Nacoes Unidas (Nacoes UnidaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Jannuzzi et al, 

1998:2872), por exemplo, em um de seus documentos destaca a pertinencia das 

projegoes populacionais como instrumento de definicao de uma demanda potencial: a 

necessidade de servigos educacionais e de docentes estao estreitamente relacionadas 

com as projegoes da populagao em idade escolar; a composigao etaria da populagao 

afeta os niveis e modalidades de consume uma vez que as pessoas de diferentes idades 

tem distintas necessidades de consumo; as projegoes demograficas proporcionam os 

meios para prever com mais acerto a demanda de servigos de saude, equipamentos 

necessarios, pessoal medico e suas diferentes especialidades etc. 

Assim, levando em consideragao os estagios de transigao demografica citados, 

anteriormente, no QUADRO 2 (p.91), dependendo do estagio em que se encontra a 

populagao, as politicas sociais serao diferenciadas. Em se tratando da fase de transigao 

em que se encontra o Brasil, num contexto de baixa taxa de crescimento populacional e 

j 

envelhecimento da populagao — caracteristicas de uma Transigao Iniciada —, a 

dedicagao das politicas direciona-se para a populagao idosa, para a saude, assistencia, 

previdencia social etc. 

Esse diagnostico nos leva ao questionamento realizado, inicialmente, nesse 

capitulo: dado o perfil vigente da populagao, direcionar a atengao as politicas 

educacionais para o ensino fundamental e a politica mais indicada? Tomando-se como 

referencial a distribuigao etaria da populagao brasileira, a atengao a faixa etaria de 7 a 

14 anos nao representa a necessidade expressa pela demanda por servigos educacionais 

em relagao a dinamica populacional. 
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No entanto, uma das justificativas mais levantadas sobre este afastamento e a 

dificuldade de efetivar politicas sociais em paises como o Brasil. O deficit social 

significativo, reiine antigos e novos problemas, como destaca Soares (2000:47): 

A evolucao dos indicadores sociais na America Latina nao e 
absolutamente linear e, nas ultimas duas decadas, apresenta 
fortes tracos de retrocesso (...). (...) o surgimento de um quadro 
social, demografico e epidemiologico que, alem de incorporar 
caracteristicas que seriam tipicas do chamado processo de 
transigao em direcao a "modernidade" — desregulamentagao do 
mercado de trabalho, desemprego, envelhecimento da 
populagao e doengas e agravos considerados dos paises 
desenvolvidos — (...) registra, cada vez com mais intensidade, 
(...) o recrudescimento de antigos problemas em todos os 
ambitos — precarizagao do trabalho; piora da infra-estrutura 
publica; volta de endemias e agravamento de doengas que ja 
estavam sob controle... 

A intensificacao de antigos problemas tem se destacado nas discussoes nacionais 

e internacionais (dirigidas pelos organismos internacionais). O "Combate a Pobreza", a 

"erradicacao do analfabetismo" dentre outras, caracterizam o perfil das politicas 

nacionais e internacionais — o caso das politicas educacionais e um exemplo claro 

disso. 

Nesse sentido, na atual fase da transigao demografica, depara-se com a 

necessidade de enfrentar questSes populacionais tipicas de paises pobres, que nao foram 

aqui resolvidas, como tambem com questoes populacionais tipicas de paises 

desenvolvidos, em meio a crescente escassez de recursos publicos, na atual logica de 

desenvolvimento capitalista. 

Contudo, tais dificuldades sao resultado de anteriores afastamentos dessa 

dinamica demografica. O desenvolvimento atropelado de paises como o Brasil, com seu 

processo de urbanizagao e industrializagao sem maiores preocupagoes sociais, criaram o 

deficit social existente atualmente. 
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Assim, chamando a atencao para a importancia dada, pelos demografos, ao 

conhecimento da dinamica demografica e de sua relevancia na construcao das politicas 

sociais, verifica-se que, no que tange a politica educacional realizada no Brasil, o 

compromisso social das politicas desconsiderou a dinamica populacional. Na verdade, a 

logica dessas politicas fica bem evidente, a medida que relacionamos o contexto em que 

elas foram construidas e por quern foram construidas, discussao realizada nos capitulos 

anteriores. 

Todavia, em meio a estas divergencias houve relacoes mais convergentes entre a 

dinamica populacional e a politica educacional, que confirmam mais ainda a 

concentracao de esforcos em prol da universalizagao da educagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 Dinamica demografica e gastos educacionais 

Destacando a fase de transigao em que se coloca o Brasil — a Transigao Plena 

— alguns autores como Carvalho, Martine e AriaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apud Jannuzzi e Pasquali, 

1998:2875) levantam os principals beneficios da nova dinamica demografica do pais, 

bem como as enfases imprescindiveis nas politicas sociais a serem dadas: 

...e fato que, na saude, um ntimero menor de nascimentos alivia 

a pressao sobre a necessidade de expansao de servigos medicos 

de obstetricia, ginecologia e pediatria, e na educagao implica 

uma redugao no volume de ingressantes em creches e 

escolas. Por outro lado, o aumento absoluto e relativo da 

populagao idosa exige investimentos custosos ... 

As altas taxas de urbanizagao hoje observadas facilitam a 

universalizagao dos servigos de saude e educagao (...). No 
entanto, exigem investimentos crescentes e caros em infra-

estrutura de saneamento, transporte, habitagao e lazer. A 

diminuigao do ritmo de crescimento dos grandes centros 

urbanos pode desafogar, nestes, a necessidade da expansao 

acelerada e carissima da oferta de servigos e equipamentos 
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urbanos. Em contrapartida, a exigira em ritmo mais intenso nas 
cidades pequenas e medias...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apud Jaiuiuzzi e Pasquali, 
1998:2875)22 

Da mesma maneira que sao apresentadas facilidades, em determinadas areas 

para o atendimento social, outras necessidades mostram-se com mais forca. Num 

primeiro momento, parece impossivel dar cabo de todas elas, no entanto, e preciso 

verificar que o planejamento, seja ele federal, estadual ou municipal, necessita utilizar 

os dados demograficos de sua populagao, com o intuito de moldar suas politicas as 

demandas por ela geradas. 

Contudo, consideremos apenas aquelas politicas que se tornam mais faceis na 

atual fase de transigao brasileira. Ja destacamos, anteriormente, modificagoes no perfil 

da populagao, que facilitam a abrangencia de determinadas politicas, como, por 

exemplo as destinadas ao campo educacional. 

Nas mudangas desse campo, realizadas na decada de 90, as politicas de ataque a 

pobreza tem se efetivado atraves da promogao do ensino fundamental para as criangas 

de 7 a 14 anos, sendo esta etapa da educagao basica instrumento responsavel pela 

universalizagao do ensino, garantindo tambem a qualidade de ensino necessaria para 

formagao do cidadao, de acordo com o divulgado pelo governo atual. 

Diante da fase de transigao demografica por que passa o Brasil, exatamente essas 

politicas publicas, destinadas ao campo educacional, ganharam enfase. Essas politicas 

se beneficiam de uma fase em que a populagao em idade escolar (de 7 a 14 anos) 

praticamente nao aumenta. E isso pode ser indicado com os dados, tabelas e graflcos 

analisados anteriormente. Na distribuigao por classes etarias, a populagao de 7 a 14 anos 

tem crescimento negativo a partir da decada de 90. (Cf. TAB.9:97) 

2 2 Grifo meu. 
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I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 9 

Brasil — Taxas de crescimento (%) por grupos etarios adaptados a educacao e a 

atividade economica 

1950-60 1960-70 1970-80 1980-90 1990-00 2000-10 2010-20 2020-25 

00-06 3,0 2,2 1,5 0,5 -0.1 -0,4 -0,2 0,0 

07-14 3,2 3,3 1,4 1,7 -0,2 -o,i -0,3 -0,1 

15-17 2,7 3,4 2,7 0,9 1,1 -0,1 -0,4 0,0 

18-22 2,5 3,1 3,4 1,1 1,8 -0,1 0,0 -0,1 

23-44 2,7 2,6 3,0 2,9 2,3 1,5 0,8 0,1 
45-64 3,3 3,1 3,1 2,5 3,0 3,5 2,4 1,0 

65 e + 3,1 4,1 3,9 4,1 3,5 2,7 3,5 1,9 

Total 2,9 2,9 2,4 1,9 1,5 1,2 0,9 0,4 

Fonte: Dados bascados nas projegoes do Modelo Evadan (Campanario) 

Na TAB.9, destaca-se a dinamica geral da populacao brasileira, anteriormente 

descrita, qual seja: envelhecimento da populagao, diminuigao do crescimento total da 

populagao, etc. No entanto, o destaque mais importante refere-se ao comportamento do 

segundo grupo etario (grupo de 7 a 14 anos). Observem que a taxa de crescimento do 

grupo de 7 a 14 anos torna-se negativa (-0,2%) a partir da decada de 90, coincidindo 

exatamente com o periodo de mudangas significativas no campo educacional, no qual o 

ensino fundamental, que cobre a faixa etaria dos 7 aos 14 anos, ganhou importancia. 

Mas, o que dizer do direcionamento efetivo das politicas educacionais, levando 

em consideragao a dinamica demografica? Se fossemos levar em consideragao o que 

Jannuzzi & Pasquale (1998), a partir do QUADRO 2 (p.91), levantaram sobre a 

dinamica demografica, e o respectivo direcionamento das politicas sociais, 

imediatamente diriamos que ha uma desconexao entre esses elementos e que, portanto, 

nao haveria, por parte da esfera publica, uma atengao ao comportamento da populagao 

durante os anos (como afirmado anteriormente). No entanto, destacando a opiniao dos 

demografos Carvalho, Martine e AriaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apud Jannuzzi e Pasquali, 1998), sobre as 

facilidades de determinadas politicas, na atual fase de transigao demografica, 
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levantamos a duvida sobre a real desconexao e desconhecimento da dinamica 

demografica na construcao das politicas educacionais, relacionando a dinamica 

demografica com os gastos educacionais brasileiros. 

Primeiro, observa-se, anteriormente, que, na decada de 90, em decorrencia dos 

ajustes e cortes de gastos, o campo educacional foi um dos alvos de mudancas 

estruturais. Enquanto elemento inserido no pacote de reformas brasileiras, o campo 

educacional teve seu volume de gastos totais, em relacao ao Produto Interno Bruto 

(PIB), por exemplo, diminuido, no periodo 1995-1999. (Cf.TAB.10) 

TABELAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 10 

Gastos dos recursos educacionais vinculados aos impostos em relacao ao PIB (em R$ 

Milhoes, a precos de Janeiro de 1999 /IGP - PL FGV 2 3 ) 

ANO Total para educacao PIB Gastos educacionais (%) 

1995 30.126 831.496,4 0,79 

1996 31.390 866.585,6 0,69 

1997 31.764 890.503;3 : 0,66 

1998 32.937 917.485,6 0,64 

1999 31.020 906.475,8 0,61 

Fontc: Sguissardi, 1998, p.76 

Como indicado, na TAB. 10, com base no Indice Geral de Precos (IGP), os 

recursos destinados a educacao tiveram uma tendencia decrescente, em relacao as 

despesas totais. Isso quer dizer que, num periodo de relativa estabilidade, na "Era do 

Real", em que o PIB cresceu, aproximadamente, 9%, a parcela dos gastos vinculados 

aos impostos e destinados a educagao decresceu. Assim, observamos uma certa 

incongruencia do que e divulgado pelo Estado brasileiro, do ponto de vista do 

crescimento do gastos educacionais, quando comparamos com o crescimento produtivo 

do pais. 

2 3 Indice Geral de Precos (IGP) - Disponibilidade Interna (DI). E um indice apurado pela Fundacao 
Getulio Vargas (FGV) entre os dias 1° e 30 de cada mes , composto por uma media ponderada do Indice 
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Observando, agora, os gastos educacionais, apenas como parcela das despesas 

do tesouro Nacional, na TAB. 11 (p. 100), realizados no Brasil, no periodo 1990/2000, 

percebe-se que a parcela destinada a Educagao e Cultura atinge o maximo de 4% das 

despesas, alcangada em 1991, e tem seu menor nivel em 2000, quando apenas atinge 

uma parcela de 1,78% dos gastos do Tesouro Nacional. Muito embora se tenham 

verificado oscilagoes nos niveis de despesas, destinados a Educagao e Cultura, a 

tendente queda pode ser notada, decorrentes de uma logica de corte de gastos, imposta 

por ajustes conjunturais e estruturais da economia. 

Os dados referentes aos gastos do Tesouro Nacional foram extraidos do Balango 

Geral da Uniao. O mesmo, em sintese, constitui-se na prestagao de contas das agoes 

governamentais contempladas nos Orgamentos Fiscal e da Seguridade Social. O 

Orgamento Fiscal inclui os Poderes da _ Uniao, os Orgaos e Entidades, Fundos, 

Autarquias e Fundagoes Instituidas e mantidas pela Uniao, bem como Empresas 

Publicas e Sociedades de Economia Mista em que a Uniao detenha a maioria do capital 

social. No Orgamento da Seguridade Social se incluem todos os Orgaos e Entidades que 

executem agoes nas areas da saude, previdencia e assistencia social (Cf. MTNISTERIO 

DA FAZENDA, 2001). Assim, quando refere-se a gastos do Tesouro Nacional e 

destacado apenas o montante gasto pela esfera federal. 

de Precos ao Consumidor (30%) da cidade do Rio de Janeiro, do Indice de Precos no Atacado (60%) e do 
Indice Nacional de Construcao Civil (10%). Esse indice e utilizado na corregao de contratos. 
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T A B E L A 11 

Despesas do Tesouro Nacional, por fungao (%) (1990-2000) 

Despesas por fungao 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Legislativa 0.23 0.53 0.33 - 0.20 0,31 0,33 0.30 0,3 0.3 0,3 
Judiciaria 0,45 0,99 0,78 - 0.76 0,83 1,16 0,30 1 -2 

1,1 1,2 
Administragao e 
planejamento (encargos, 

amortizacao, juros e 
refinanciamento da divida 

72,04 42,30 56,42 - 65,5 59,52 45,07 58,29 63,9 66,7 71,6 

interna e externa e outras 
despesas)* 

Agricultura e organizacao 1,94 4,38 2,51 - 2,25 3,14 2,73 2,02 1,3 1,4 1,0 
agraria 
Comunicacoes 0,03 0,04 0,03 - 0,04 0,05 0,06 0,05 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 0,1 0,1 

Defesa Nacional e 
Seguranca Publica 2,23 4,43 2,73 - 2,65 2,61 3,11 2,48 2,1 1,9 2,1 
Desenvolvimento 5,04 10,17 8,65 - 5,71 5,99 9,64 6,37 5,4 4,8 
Regional 

5,04 10,17 - 5,71 5,99 9,64 6,37 5,4 4,8 

Educacao e Cultura 2,35 4,15 2,67 - 2,41 2,65 3,20 2,65 3,0 2,7 1,78 

Energia e Gestao 
ambiental 

0,16 0,39 0,32 - 0,18 0,24 0,23 0,20 0,2 0,2 0,27 

Habitagao c Urbanismo 0,04 0,20 0,04 - 0.19 0,58 0,66 0.54 0,1 0,0 0,29 

Industria, Comercio e 
Servigos 0,42 0,68 0,25 - 0,80 0,75 0,48 0,48 0.4 0,4 0,35 

Rclagoes Extcnores 0,18 0,58 0,21 - 0,13 0,16 0,13 0,09 0,1 0,1 0,1 
Saiide e Saneamento 0,78 6,15 5,29 - 3,91 4.86 6,57 4,6 3.3 3.2 3,31 

Trabalho 1.57 3,07 2,40 - 1.48 2,20 3,03 2.36 1,6 1,4 1,0 

Assistencia e Previdencia 11,49 19,45 15,76 - 11,8 13,90 20,97 16,02 16,2 15,1 15,87 

Transporte 1,14 2,46 1,60 - 1,46 1,65 1.64 1,07 0.8 0,6 0,5 

Ciencia e Tecnologia - - - - - - - - - 0.2 

Reserva de contingencia 0 0 0 - 0,52 0,54 0.97 0,63 - - -
TOTAL 100 100 100 - 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Secretaria da Fazenda (Balangos Gerais do Estado) e D3GE 
*No ano de 2000 essas despesas receberam uma nova denominagao: encargos especiais. Para facilitar as 
comparagoes optou-se pela denominagao anterior. 
Nota: as somas nem sempre sao exatas, pois os niimeros foram arredondados. 

Comparando os gastos educacionais com outras despesas realizadas pelo Estado, 

percebe-se o quanto a problematica da dependencia externa interfere nas decisoes de 

realizagao de gastos, principalmente gastos sociais. As discussoes sobre os gastos 

publicos sociais, na decada de 90, tornaram-se recorrentes. Diante de turbulencias 

internacionais, paises latino-americanos, como o Brasil, intensificaram seus ajustes e 

tornaram-se mais dependentes externamente. Observando o quadro demonstrative das 
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despesas do tesouro Nacional, na TAB. 11, e possivel ter-se uma ideia do destino de 

significativa parte de nossas despesas. 

Os gastos com encargos, amortizacao, juros e refinanciamento da divida 

chegaram, em 2000, a um montante de 71.6% de toda a despesa da Uniao, o que 

justifica, por exemplo, a preocupacao com os deficits internos e externos, como tambem 

com a trajetoria dos juros internos e externos. Os niveis estratosfericos com esse tipo de 

despesa crescem a cada ano, e necessitam ser cobertos. Os mecanismos para a cobertura 

desses deficits acarretam inevitaveis colapsos nas contas governamentais, crescentes 

dividas internas e externas e novas necessidades de corte de gastos. 

A perspectiva dos impactos da divida externa na politica educacional ja foi alvo 

de discussSes. Numa coletanea de textos intitulada "Divida externa e educacao para 

todos", organizada por Romao (1995), a tese central e a de que, na-cultura de cortes de 

gastos sociais na America Latina, a educacao foi a mais sacrificada, durante a decada de 

80. A nosso ver essa tendencia estendeu-se a decada de 90, adicionando ai o impacto 

tambem da divida interna, no crescente circulo vicioso do endividamento brasileiro e 

conseqiiente impacto no direcionamento das politicas sociais e educacionais, 

especificamente. 

Enfim, os dados das TAB. 10 (p.98) e 11 (p. 100) demonstram que a tendencia 

decrescente dos gastos educacionais e evidente, sob o ponto de vista utilizado. Isso e um 

forte indicativo da implementacao da orientacao neoliberal, que repercute na diminuigao 

do Estado, na decada de 90. Contudo, em meio aos cortes de gastos educacionais, a 

meta de atengao ao Ensino Fundamental foi preservada e elevada. Ao contrario da outra 

etapa do educagao Basica (Ensino medio). O Ensino Superior, nivel que possui a maior 
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carga de gastos educacionais, tambem sofreu cortes, como pode ser observado, a partir 

da evolucao das despesas com Manutengao e Desenvolvimento do'Ensino (MDE) 2 4 na 

TAB.12. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 12 

Despesas com MDE, agregados por programas de governo — Uniao (1998/2000) 

SUBFUNCAO/PROGRAMAS 1998 1999 2000 

Administracao 8,5 8,9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-
Tecnologia da Informagao - - 0,1 
Formagao de Recursos Humanos - - 0,2 
Informagao e Inteligencia - - 0,1 
Assistencia Hosp. E Ambulatorial - - 1,0 
Planejamento Governamental 0,2 0,2 -
Ensino Fundamental 4,5 9,6 18,8 

Ensino Medio 7,9 7,4 -
Ensino Profissional zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 8,3 

Ensino Superior 75,6 72,8 ' 69,0 

Educagao Infantil - - 1,0 
Educagao de Jovens e Adultos - - 0,1 
Educagao Especial 0,2 0,2 0,2 

Desenvolvimento cientifico - - 0,1 
Saude 3,1 0,9 -
Total 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Secretaria da Fazenda (Balancos Gerais da Uniao). 

Esses valores, destinados a Manutengao e Desenvolvimento do Ensino, quando 

examinados, detalhadamente, refletem a politica educacional brasileira. Como politica 

clara de intensificagao dos esforgos para o fortalecimento do Ensino Fundamental, 

observamos a significativa elevagao dos gastos para essa etapa da Educagao Basica, ao 

mesmo tempo que verificamos o enfraquecimento do Ensino Superior, nivel de ensino 

que tem maior parcela dos gastos destinados para MDE. Numa logica racional de gastos 

percebe-se por que temos uma politica educacional de afastamento do Estado frente a 

responsabilidade de manutengao do Ensino Superior, pois seus gastos pesam 

sobremaneira nas despesas em MDE. 

De acordo com a Lei 9.394/96, Arl.70 (a LDB), os gastos em Manutengao e Desenvolvimento do 
Ensino (MDE) correspondem as despesas realizadas com vistas a consecucao dos objetivos basicos das 
instihucoes educacionais de todos os niveis. 



103 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\  

Diante de tal distribuigao dos recursos destinados a educacao, fica confirmada a 

nossa hipotese sobre a" maior parcela de atencao ao ensino fundamental, que atende a 

faixa etaria de 7 aos 14 anos, exatamente aquela que, segundo a fase de transigao 

demografica, tem diminuido. Isso, em termos de gastos educacionais, mostra-se muito 

estrategico, uma vez que o direcionamento das politicas educacionais para a 

universalizagao da Educagao Basica, especificamente no que se refere a etapa do Ensino 

Fundamental, e favorecida pelas condigoes proporcionadas pela fase de transigao 

demografica. Como dito anteriormente por demografos, a universalizagao da educagao e 

uma das politicas que se tornam faceis diante do quadro de diminuigao da faixa etaria a 

ser alfabetizada. Diante de um contexto de corte lineares nos gastos sociais, o 

investimento em uma parcela populacional decrescente seria a melhor estrategia. 
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CONSIDERAROES F I N A I S 

Diante do processo mais amplo de reestruturagao-produtiva, porrtica er financeira 

dos paises considerados desenvolvidos, aqueles que sao vistos como menos 

desenvolvidos tiveram reflexos significativos em sua estrutura, sendo levados a tambem 

passarem por processos de reestruturacao impostos de cima para baixo, principalmente 

apos a crise do endividamento dos paises da America Latina. ' 

Estes processos de reestruturacao vinham no sentido de promover a adequacao 

economica e financeira aos parametros emergentes no mundo, baseados no modelo de 

acumulacao flexivel. Nesse contexto, o papel dos organismos internacionais expandiu-

se, promovendo ajustes estruturais, defendendo uma linha mais adequada de 

crescimento, liberal e privatista. : 

Nessa construcao de um novo modelo de acumulacao, o campo educacional 

destacava-se como peca relevante nas mudangas estruturais a serem realizadas, 

principalmente, no que se refere a formagao de uma nova forga de trabalho. A educagao 

passou a destacar-se como instrumento indispensavel para o desenvolvimento 

economico, mais especificamente a partir da decada de 90. 

Sob a roupagem de politica de combate a pobreza a educagao e a produgao do 

conhecimento ganharam o merito de serem elementos importantes para o enfrentamento 

dos problemas internos e externos aos paises e a America Latina como um todo e que, 

portanto, deveriam ser o foco das politicas educacionais. 
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Inserida numa conformagao nova das politicas sociais de combate a pobreza 

(saude, agua, saneamento e educagao "para todos"), o campo educacional teria o papel 

de proporcionar: o acesso universal do individuo ao conjunto de conhecimentos e 

habilidades necessarios a participagao na vida publica e ao desenvolvimento produtivo 

do individuo; o compromisso financeiro da sociedade com a educagao; cooperagao 

regional e internacional, dentre outras. Exatamente essas caracteristicas formariam o 

novo cidadao na nova conformagao do sistema produtivo do capitalismo. Assim, o 

campo educacional, diante das transformagoes economicas que demandam qualificagao 

real, comega a ter no Ensino Basico o seu principal foco de atenggo, em virtude de ser 

nesse nivel que se adquirem os instrumentos basicos e a capacidade de aprender. Os 

novos padroes produtivos demandariam a construgao de uma nova relagao entre 

educagao e empresa, na qual esta ultima assumisse o papel de lider na formagao de 

recursos humanos e o Estado fungao compensadora em relagao aos grupos 

desassistidos. 

j 

Nesse contexto, a politica educacional brasileira foi construida, tendo, alem dos 

elementos internacionais, os elementos internos favoraveis ao direcionamento dado a 

politica educacional, na decada de 90. Nesse sentido, o contexto economico e o 

demografico influiram, sobremaneira, na construgao das politicas educacionais. 

No contexto demografico, de acordo com o que foi destacado, duas analises 

puderam ser feitas. Tendo em vista o diagnostico que se chegou, da atual fase de 

transigao demografica — progressive envelhecimento populacional brasileiro (com o 

crescimento da populagao de 15 anos acima) — o direcionamento de algumas politicas 

publicas realizadas pelo Estado contemporaneo brasileiro, apoiados pela banca 

internacional, especificamente, aquelas que se referem ao campo educacional, revelam 
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desconexao com o que destacamos de demanda educacional, de acordo com os 

parametros postos pela propria CEPAL, em um de seus documentos. A CEPAL 

destacou em um de seus trabalhos o papel das fases de trarjsigao,em conexao com o 

direcionamento das politicas sociais. Sob este ponto de vista, teriamos no campo 

educacional, uma politica direcionada, quase em sua totalidade, para o Ensino 

Fundamental de criancas de 7 a 14 anos, enquanto que a fase de transigao demografica 

destacaria a necessidade de direcionamento das politicas para educagao de jovens e 

adultos bem como Ensino Superior, e que portanto, revelaria uma contramao das 

politicas em relagao as necessidades sociais. 

Mas, tambem levando em consideragao a dinamica demografica pode-se 

destacar outra analise da relacao em questao. Segundo os demografos, esse seria o 

momento oportuno para a recuperagao de carencias qualitativas do Ensino Fundamental, 

uma vez que a progressiva diminuigao do grupo etario de 7 a 14 anos possibilitaria uma 

abrangencia maior das politicas que se destinem a esse grupo e, diga-se de passagem 

demandando menores parcelas de gastos para estes. Aqui destaca-se tambem o contexto 

economico. 

Exatamente por ser esse um periodo marcado por crises economicas, 

endividamento interno e externo, paises como o Brasil desencadearam processos de 

reformas e ajustes economicos. O desequilibrio das contas interna e externa causaram 

grande instabilidade e, nesse momento, varios ajustes foram necessarios, segundo a 

politica geral dos organismos internacionais mais influentes, como FMI, Banco Mundial 

etc. Diante disso, colocam-se como prioridades o pagamento das dividas contraidas, o 

que acarreta controle e corte de gastos nas contas do pais. 
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Foi possivel constatar que a evolucao das contas interna e externa sinalizam um 

crescimento da carga ligada as respectivas dividas que diante da imposicao externa de 

ajustes e reformas da economia, esferas como a educacionar sao prejudicadas, uma vez 

que cortes de gastos pubicos sao apontados como necessaries. Assim, diante de parcelas 

cada vez menores os investimentos sociais sao cada vez mais insignificantes se 

comparados aquilo que o pais paga em encargos das dividas. 

Assim, o levantamento de elementos como, origem das politicas educacionais 

realizadas no Brasil, gastos educacionais, distribuigao das despesas do governo e 

dinamica demografica indicam um contexto economico e demografico que revela uma 

associagao estrategica na definicao das politicas educacionais. Nesse sentido, a 

dinamica demografica nao e elemento descartado no ato da formulagao das politicas 

educacionais. E o conhecimento desta dinamica, num contexto de transformagoes 

economicas mundiais, crise do Estado e efetivagao de cortes de gastos sociais, tornou-se 

estrategica para o Estado brasileiro, por assegurar o alcance de metas internacionais 

para a Educagao Basica, ao mesmo tempo que, permitiu a politica educacional o 

direcionamento para a faixa etaria que menos cresce, racionalizando, assim, seus gastos 

estando, dessa forma, em consonancia com a politica de cortes lineares dos gastos 

sociais. 



108 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R E F E R E N C E S BIBUOSRAFICAS 

ANDERSON, Perry. Balance- do neoliberalismo. In: SADER, Emir; GENTTLT, Pablo 

(Org.). Pos-neoliberalismo: as politicas sociais e o Estado democratico. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1995. p.9-37 

BANCO MUNDIAL. Projetos educacionais aprovados e em atividade no Brasil, 

Disponivel em: <http://www.worlbank.org> Acesso em outubro de 2001. 

BELTRAO, Kaizo Iwakami, CAMARANO, Ana Amelia. A dinamica populacional 

brasileira e a previdencia social: uma descricao com enfase nos idosos. In: Anais do 

Congresso da Associagao Brasileira de Estudos Populacionais (ABEP), 1998. 

BTELSCHOWSKY, Ricardo. Pensamento economico brasileiro: o ciclo ideologico do 

desenvolvimentismo. 3.ed. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996. 

BRASIL. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996: estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educagao Nacional. In: CALLEGARI, Cesar; CALLEGARI, Newton. Ensino 

Fundamental: a municipalizagao induzida. Sao Paulo: SENAC, 1997. 

CAMPANARIO, Paulo. A populagao brasileira: tendencia entre 1960 e 2000 e 

projegao ate 2025. (Trabalho nao publicado). 

CANO, Wilson. Soberania e politica economica na America Latina. Sao Paulo: 

Editora UNESP, 2000. 

CARNEJRO, Moacir Alves. L D B facil: leitura critico-compreensiva: artigo a artigo. 

6ed. Petropolis: Vozes, 1998. 

CEPAL/NACIONES UNIDAS. Transformacion productive com equidad: latarea 

prioritaria del desarrollo de America Latina y el Caribe en los anos noventa. Santiago de 

Chile: Publicacion de las Naciones Unidas, 1990. 

CEPAL/UNESCO. Educagao e conhecimento: eixo da transformagao produtiva com 

equidade. Brasilia: IPEA/CEPAL/INEP, 1995. 

COGGIOLA, Osvaldo. Politicas publicas, politicas privadas e avaliagao, In: 

Universidade e Sociedade. Brasilia: v. 10, n. 23, p.7-13, fev. 2001. 

CORAGGIO, Jose Luis. Propostas do Banco Mundial para a educagao: sentido oculto 

ou problemas de concepgao? In: TOMMASI, Livia, WARDE, Mirian Jorge, HADDAD, 

Sergio (Org.). O Banco Mundial e as politicas educacionais. 2ed. Sao Paulo: Cortez, 

1998. p.75-123 

CUNHA, Jose Marcos Pinto da, BAENTNGER, Rosana, ANTICO, Claudia. Populagao 

em idade escolar no Brasil hoje e no despontar do novo seculo. In: PACHECO, Carlos 

Americo, PATARRA, Neide (Org.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA etal. Dinamica demografica regional e as novas 

questoes populacionais no Brasil. Campinas: UNICAMP. IE, 2000. 

http://www.worlbank.org


109 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V 

DAVTES, Nicholas. Os recursos financeiros na LDB, Tn: Universidade e Sociedade. 

Brasilia: v. 7, n. 14, p.56-63, out. 1997. 

DAVTES, Nicholas. O FTJNDEF e o orgamento da educacao: desvendando a caixa 

preta. Campinas: Autores Associados, 1999. (Colegao polemicas donosso tempo; 64). 1 

DEL PINO, Mauro. Politica educacional, emprego e exclusao social, In: GENTTLT, 

Pablo, FRIGOTTO, Gaudencio (Org). A cidadania negada: politicas de exclusao na 

educacao e no trabalho. Buenos Aires: CLACSO, 2000. p.65-88. 

FACEJRA, Lobelia da Silva. A politica educacional no contexto neoliberal In: 

Universidade e Sociedade. Brasilia: v. 10, n. 22, p.77-83, nov. 2000. 

FERRETRA, Aurelio Buarque de Holanda Ferreira. Minidicionario da lingua 

portuguesa. 3.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993. 

FNDEP. A nova LDB na avaliacao do Forum Nacional em Defesa da Escola Publica. 

In: Universidade e Sociedade. Brasilia: v. 7, n. 13, p.165-170, jul. 1997. Documento. 

FOLHA DE SAO PAULO. Censo 2000. Sao Paulo, 20/12/2001. Caderno Especial. 

FONSECA, Marilia. O financiamento do Banco Mundial a educacao brasileira: vinte 

anos de cooperacao internacional. In: TOMMASI, Livia, WARDE, Mirian Jorge, 

HADDAD, Sergio (Org). O Banco Mundial e as politicas educacionais. 2. ed. Sao 

Paulo: Cortez, 1998. p.229-251. 

FRIGOTTO, Gaudencio (Prg). Educacao e crise do trabalho: perspectivas de final de 

seculo. 4.ed. Petropolis: vozes, 1998. (Colegao estudos culturais em educagao) 

GARCIA, Helio Carlos. Ligoes de geografia: populagao e atividades economicas, 

regioes do Brasil. Sao Paulo: Scipione, 1998. 

GENTILI, Pablo. Neoliberalismo e educagao: manual do usuario. In: SILVA, Tomaz 

Tadeu da; GENTILI, Pablo (Org.). Escola S.A.: quem ganha e quern perde no mercado 

educacional do neoliberalismo. Brasilia: CNTE, 1996. p.9-49. 

GREMAUD, Amaury Patrick. Economia brasileira contemporanea: para cursos de 

economia e administragao. Sao Paulo: Atlas, 1996. 

GOIS, Antonio. Grupo de pessoas com mais de 65 anos de idade aumentou. Folha de 

Sao Paulo, Sao Paulo, 20, dezembro de 2000. Caderno Especial, p.2 

HARVEY, David. Condigao pos-moderna. 8 ed. Sao Paulo: Edigoes Loyola, 1999. 

HUMAN DEVELOPMENT NETWORK. The World bank's evolving role in 

supporting educational change In: Educational change in Latin America and The 

Caribbean. 2000. Disponivel em: <http://www.worlbank.org> Acesso em 3 de agosto 

de2001. 

http://www.worlbank.org


110 

X 

IBGE.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Anuario estatistico do Brasil/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. Rio 

de Janeiro: IBGE, varios anos. 

JANNUZZI, Paulo de Martino, PASQUALT, Franco. Estimacao de demandas sociais 

futuras para fins de formulacao de politicas publicas municipais: notas para 

discussao. Anais do XT Encontra Nacional de Estudos Populacionais da ABEP. 1998, 

p.2865-2888. 

MTNTSTERTO DA FAZENDA, Balancos Gerais da Uniao: Exercicios 1999 e 2000. 

Disponivel em <http://wwwstn.fazenda.gov.br> Acesso em 25 de outubro de 2001. 

MIMSTERIO DA FAZENDA. Balancos Gerais da Uniao: demonstratives da 

execucao orgamentaria da Uniao... (1985-1999). Dados cedidos pela Divisao de 

Informagoes contabeis, por via eletronica. 04/03/2002 

OTTONE, Ernesto. Educagao e conhecimento: eixo da transformagao da produgao com 

equidade — uma visao de sintese, In: PAIVA, Vanilda (Org.). Transformagao 

produtiva e equidade: a questao do ensino basico. Campinas: Papirus, 1994. p.41-49. 

PACHECO, Carlos Americo, PATARRA, Neide (org.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA etal. Dinamica demografica 

regional e as novas questdes populacionais no Brasil. Campinas: UNICAMP. IE, 

2000. 

PATVA, Vanilda; WARDE, Mirian Jorge. Novo paradigma de desenvolvimento e 

centralidade do ensino basico, In: PAIVA, Vanilda (Org.). Transformagao produtiva e 

equidade: a questao do ensino basico. Campinas: Papirus, 1994. p.9-40. 

PAIVA, Vanilda. Qualificagao, crise do trabalho assalariado e exclusao social, In: 

GENTILI, Pablo; FRIGOTTO, Gaudencio (Org). A cidadania negada: politicas de 

exclusao na educagao e no trabalho. Buenos Aires: CLACSO, 2000. p.49-64. 

PINHO, Carlos Marques. Economia da educagao e desenvolvimento economico. Sao 

Paulo: Biblioteca Pioneira de Ciencias Sociais, 1970. 

RODRTGUES, Alberto Tosi. Sociologia da educagao. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 

(Colegao O que voce precisa saber sobre...). 

ROMAO, Jose Eustaquio (Org.). Divida externa e educagao para todos. Campinas: 

Papirus, 1995. (Educagao Internacional do Instituto Paulo Freire). 

RUTZ, Antonio Ibanez. A educacao no governo FHC (1995/2000), In: Universidade e 

Sociedade. Brasilia: v. 11, n. 24, p.69-79, jun. 2001. 

SANDRONI, Paulo. Novissimo dicionario de economia. Sao Paulo: Best Seller, 2000 

a. 

SANDRONI, Paulo. Traduzindo o economes: para entender a economia brasileira na 

epoca da globalizagao. Sao Paulo: Best Seller, 2000b. 

http://wwwstn.fazenda.gov.br


I l l 

SGUTSSARDT, Valdemar. O Banco Mundial e educagao superior, Tn:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Universidade e 

Sociedade. Brasilia: v. 10, n. 22, p.66-76, nov. 2000. 

SHTROMA, Eneida Oto, MORAES, Maria Celia Marcondes de; EVANGELTSTA, 

Olinda. Politica educacional. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 

SIMOES, Celso Cardoso da Silva;. OLIVEIRA, Luiz Antonio Pinto de. Perfil 

estatistico de criancas e maes no Brasil: a situagao da fecundidade; determinantes 

gerais e caracteristicas da transigao recente. Rio de Janeiro: IBGE, 1988. 

SINGER, Paul. Dinamica populacional e desenvolvimento economico. 2 ed. Sao 

Paulo: Hucitec, 1976. 

SOARES, Maria Clara Couto. Banco Mundial: politicas e reformas In: TOMMAST, 

Livia, WARDE, Mirian Jorge, HADDAD, Sergio (Org). O Banco Mundial e as 

politicas educacionais. 2. ed. Sao Paulo: Cortez, 1998. p. 15-40 

SOARES, Laura Tavares. Os custos sociais do ajuste neoliberal na America Latina 

Sao Paulo, Cortez, 2000. (Colegao Questoes deNossa Epoca; v.78) 

SOARES, Laura Tavares Ribeiro. Ajuste neoliberal e desajuste social na America 

Latina. Petropolis: Vozes, 2001. 

TAVARES, Maria da Conceigao, FIORI, Jose Luis. (Des) ajuste global e 

modernizagao conservadora. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993. 

TOMMASI, Livia De. Financiamentos do Banco Mundial no setor educacional 

brasileiro: os projetos em fase de implementagao, In: TOMMASI, Livia De, WARDE, 

Mirian Jorge, HADDAD, Sergio (Org). O Banco Mundial e as politicas 

educacionais. 2. ed. Sao Paulo: Cortez, 1998. p. 195-227. 

TORRES, Rosa Maria. Melhorar a qualidade da educagao basica? As estrategias do 

banco Mundial, In: TOMMASI, Livia, WARDE, Mrian Jorge, HADDAD, Sergio 

(org). O Banco Mundial e as politicas educacionais. 2. ed. Sao Paulo: Cortez, 1998. 

p. 125-193 


