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Figura 1 
Piramide educacional brasileira 
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CONVENC;:OES DOS SiMBOLOS DAS VARIAvEIS SOCIO· 
ECONOMICAS DA AGURA 2. 

it  As conven90es das carreiras sao as mesmas da figura 5 
(apenas algumas carreiras estim representadas) 

o Instituiyoes oficiais 

o  particulares 

Em que turno voce cursa (ou cursouJ 0 2.e Grau? 
T1 - Dlurno 
T2 - Noturno 
T3 - Parte no diurno e parte no noturno 

Qual e (ou era) 0 nfvel de instruc;:ao de seu pail 
P1 - Nenhum ario de estudo 
P2 - Primario completo ou incompleto 
P3 - Ginasial incompleto 
P4 - Ginasial completo 
P5 - Colegial 
P6 - Superior 

Qual e  era) 0 nivel de instruyao de sua mae? 
Ml - Nenhum ana de estudo 
M2 - Primario completo ou incompleto 
M3 - Ginasial incompleto 
M4- Ginasial completo 
M5 - Colegial 
M6 - Superior 

Seu pai e (ou era); 
C1 - Grande banqueiro, fazendeiro, industrial ou comer-

ciante, incorporador de im6veis, grande acionista de 
uma grande empresa (mais de 100 empregados) 

C2 - Medio fazendeiro, industrial ou comerciante 
C3- Profissionalliberal (medico, engenheiro, advogado, 

professor universitario, jornalista, economista, etc.), 
alto funcionario publico ou de banco (diplomata, dire-
tor de banco nao acionista, desembargador, juiz, etc.), 
alto funcionario de empresa pr;vada (superinten-
dente, diretor, etc.) 

C4 - Media luncionario publico au privado (gerente. chele 
de Se9aO, etc.) 

C5 - Militar oficial 
C6 - Militar nao alicia I 
C7 - Pequeno proprietario (dono de bar, qUitanda, a90u-

gue, padaria, oficina mecanjca. banca de jamal, chafer 
dono de taxi, representante, vendedor ou corretor por 
conta pr6pria. etc.) 

ca - Bancario, piqueno funcionario publico, escriturario, 
balconista, chofer de taxi (quando nao a proprieUtrio 
do ve[culo, etc.) 

C9 - Operario (isto a, trabalha em fabrica, diretamente com 
a maquina), servente, pedreiro, agricultar (isto e, tra-
balha em uma terra que nao e sua, etc.) 

FAIXAS 
DE RENDA 
(em s81arios minimos) 

Qual a renda total mensal de sua familia? 
R1 - Ate 2 salarios 
R2 - De 2 a 3 salarios 
R3 - De 3 a 4 sal arias 
R4 - De 4 a 5 salarios 
R5 - De 5 a 7 salarios 
R6 - De 7 a 10 saiarios 
R7 - De 10 a 12 salarios 
R8 - De 12 a 15 saiarios 
R9 - De 15 a 18 salarios 
Rl0 - De 18 a 20 salarios 
Rll - De 20 a 25 salarios 
R12 - De 25 a 30 salarios 
R13 - De 30 a 35 salarios 
R14 - De 35 a 45 salarios 
R15 - De 45 a 50 salarios 
R16 - De 50 a 55 salarios 
R17 - De 55 a 70 salarios 

O sistema educacional brasileiro e 
urn dos mais seletivos do mundo, 

mas essa seletividade, ao contnirio do 
que se pode pensar, nao ocorre no mo-
mento cia entrada para a universidade. 
Tudo come<;:a na primeira serie do pri-
meiro grau, que 50% dos alunos nao 
chegam a completar, abandonando a es-
cola. 

A piramide representada na figura 1 
mostra como evolui a evasao escolar ao 
longo do primeiro e do segundo graus. 
De cada mil alunos que entram na pri-
meira serie do primeiro grau, apenas 
120 chegam ao fim do segundo, e 0 que 
acontece com esses 120 sobreviventes e 
o que nos interessa discutir neste' artigo, 
sem contudo esquecer que cerca de 20% 
de todas as crian<;:as brasileiras sequer 
chegam aescola. Assim, para sc discutir a 
seletividade do exame vestibular, e pre-
ciso ter em mente que a educa<;:ao e a 
cultura ainda sao um bern escasso em 
nosso pais. 

A seletividade social que ocorre ao 
longo do processo de escolarizac,:ao e 
bern mais grave c socialmente determi-
nada do que seria desejaveI, enos ulti-
mos cinqiienta anos os valores dessa 
piramide pouco se tern alterado. A pro-
pria estrutura social e urn indicador des-
se processo, pois 0 nivel socio-economi-
co dos pais tern forte determina<;:ao so-
bre as possibilidades de 0 aluno compJe-
tar a escola. Assim, quanto mais baixo e 0 

nivel s6cia-economico, menor sera a 
percentagem de estudantes que termi-
nam a escola, e e este fato que faz com 

que a distribuic,:ao desses estudantes par 
nivel social apresente uma grande dis-
ton;ao em relac,:ao aestrutura de nossa 
sociedade. Apesar disso, a maioria dos 
grupos sociais urbanos esta represen-
tada entre os 120 alunos que terminam 0 

segundo grau. 
Aseletividade social do vestibular nao 

e tao violenta quanto a das escolas de 
primeiro e segundo graus. Se cons i-
derarmos que, no Brasil, a relac,:ao entre 
candidatos e vagas no exame vestibular e 

A 0 analisarmos a distribuic,:ao so-
cio-economica dos candidatos as di-

versas carreiras oferecidas, observamos 
que existe um forte vies socio-economi-
co na escolha das carreiras peIos candi-
datos, perfil que se mantem entre os 
classificados no exame. 

A figura 2, obtida atraves do emprego 
de uma sofisticada tecnica estatistica (;] 
analise de carrespondencia), da fortes 
indicac,:6es desse processo, alem de ou-
tras informa<;:6es muito interessantes. 0 
grifico da figura 2 pode ser mais facil-
mente compreendido se admitirmos 
que as "coisas" que estao mais freqiien-
temcnte associadas aparecem pr6ximas 
na representac,:ao grafica. Assim, por 
de entre dois e tres, em media, para cada 
vaga, deveriamos esperar uma seIetivi-
dade social bem maior do que a que efe 
tivamente ocorre. Urn fenomeno 
aparentemente insuspeitado, ligado ao 
prestigio social das carreiras de nivel su-
perior, explica.- ao menos em parte-
como esta seletividade opera de fato. 

FIGURA 2 
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R18 - De 70 a 85 salarios 
R19 - De 85 a 100 saiarios Resultado da analise de correspondencia das variaveis s6cio-econ6micas par carreira, para as candidatos 
R20 - Mais de 100 salarios classificados no vestibular da Cesgranrio em 1979. 
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exemplo, a categoria "pais de candidatos 
com nivel de instru<;ao superior" esta as-
sociada as faixas de renda RIO e R", e a 
carreiras como medicina, engenharia e 
arquitetura. 1sto quer dizer que as vagas 
dessas carreiras sao preenchidas pre-
ferencialmente por candidatos cujos 
pais tem nivel superior e renda nessas 
faixas. Podemos ver clarameme que es-
ses pais ocupam, principalmeme, as ati-
vidades (3 (profissionais liberais). De 
modo semelhame, a observa<;ao cuida-
dosa deste grafico pode revelar a origem 
socio-economica mais frequentememe 
encomrada para os classificados em cada 
carreira. 

Um grafico inteiramente analogo 
poue ser obtido 5e, em vez de candidat05 
classificados, utilizarmos as dados d05 
candidatos inscritos no vestibular. 1S50 
uemonstra que existe uma forte pre-se-
le<;ao de fundo social na escolha das car-
reiras pelos candidatos. 

Este fato tem implica<;6es muito im-
portames, tanto no que se refere aos me-
canismos de escolha de carreira quanto 
as rela<;6es entre a estrutura social e as 
carreiras de nivel superior no Brasil. 

Em rela<;ao a este segundo ponto, po-
de-se verificar a existencia de uma escala 
de prestigio social das carreiras exami-
nando-se 0 grafico da figura 3, que mos-
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FIGURA 3 
DESEMPENHO NiVEL S6CIO·ECONQMICO 

Ordenac,;oes por desempenho e por nivel s6cio-economico dos candidatos classificados no 
vestibular da Cesgranrio em 1979, para instituic;;oes oficiais e particulares. 
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tra a ordena<;:ao das carreiras segundo 0 
eixo horizontal da figura 2, acompanha-
da da ordena<;:ao obtida pelas notas dos 
candidatos nos exames vestibulares. Ob-
servamos que as ordena<;:oes sao muito 
pr6ximas, indicando 0 fato bastante co-
nhecido de que 0 desempenho acade-
mico do aluno tambem depende de sua 
situa<;:ao s6cio-economica. 

Vamos examinar essa ordena<;:ao em 
maior detalhe. Em primeiro lugar, a 
pre-sele<;:ao faz com que, na universi-
dade, estejam representados quase to-
dos os estratos sociais, apesar da seletivi-
dade dos exames. Em segundo lugar, no-
tamos que, em cada carreira, 0 grupo 
classificado para as institui<;:oes oficiais 
de ensino tern nivel socio-economico 
mais alto que 0 grupo classificado para 
as institui<;:oes particulares. Como conse-
quencia, 0 que vemos aqui e urn indicio 
evidente da injusti<;:a social criada no sis-
tema, onde os mais ricos nao pagam en-
quanto os mais pobres tern de arcar com 
altas anuidades, recebendo geralmente 
urn eosine de pior qualidade. 

No entanto, a propria pre-se!e<;:ao so-
cial faz com que, tanto nas institui<;:oes 
oficiais quanto nas particulares, encon-
trem-se grupos de renda familiar baixa e 
alta, dependendo da carreira, 0 que 
toma 0 problema mais complexo do que 
parece. A ideia recentemente discutida 
na esfera oficial de tomar pago 0 ensino 
superior publico dificilmente diminui-
ria de mo.do sensive! a injusti<;:a social 
observada. 

Afigura 4 mostra uma escala na qual as 
carreiras nao foram separadas por insti-
tUi<;:oes publicas ou particulares. Em vez 
disso, dividimos a escala em tres grupos 
de carreiras. No primeiro grupo, encon-
tra-se urn subconjunto que ou constitui 0 
magisterio do primeiro grau ou provem 

de carreiras que ate recentemente exi-
giam este grau de ensino como pre-re-
quiSitO profissional. No segundo grupo, 
de modo semelhante, encontramos as 
carreiras de magisterio de segundo grau 
e aquelas que ate recentemente reque-
riam este nive! de ensino como pre-con-
di<;:ao profissional. Finalmente, 0 tercei-
ro grupo reune basicamente as chama-
das profissoes liberais, preenchidas 
pelos candidatos de melhor desempe-
nho. Alem disso, no grafico est3. fepre-
sentada a predominflncia de homens ou 
de mulheres em cada carreira, numa es-
cala de cinco pontos. Fica bastante nitido 
que as carreiras de baixo prestigio social 
sao essencialmente femininas, enquanto 
as de alto prestigio sao marcadamente 
masculinas. 

Talvez a observa<;:ao mais importante 
a ser feita e 0 baixo prestigio da car-

reira do magisterio, principalmente 0 do 
primeiro grau. Eclaro que a expansao 
do ensino fundamental nas ultimas deca-
das e em parte responsavel por isso, ja 
que 0 aumento do numero de escolas 
nas areas perifericas urbanas e na area 
rural for<;:osamente levou ao recruta-
menta de docentes nessas mesmas 
areas, onde 0 nive! socio-economico e 
cultural e baixo. Mesmo assim, a pouca 
atratividade dessas carreiras conduz a 
extremos perigosos (pode-se ver, por 
exemplo, na figura 2, que a carreira de 
licenciatura em ciencias e procurada 
quase exclusivamente por candidatos 
cujos pais sao analfabetos e percebem 
ate dois salarios minimos). Vivemos, 
pois, numa sociedade em que os profes-
sores selecionados para 0 ensino funda-
mental sao os menos competentes para 
esta tarefa. A qualidade dos cursos de Ii-
cenciatura nao nos anima a supor que 

FIGURA 4 
Escala de prestigio social das carreiras de nivel 
superior. 
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esta deficiencia inicial seja compensada A figura 5 e resultado de uma analise CONVENC;:OES DAS CARREIRAS 
AD - Administrac;aopela educa<;ao universitaria desses sele- de componentes principais (outra tec- AO - Arquitetura 
AE -Artescionados. Epreciso refor<;ar aqui a no- nica estatistica complexa), feita com as AS - Astranomia 

<;ao de que a sele<;ao nao e feita pelo ves- notas medias par disciplina para cada AV - Arquivologia 
BI - Biblioteconomia 

tibular, e sim pela propria sociedade, carreira no exame vestibular para as ins- CA -  Agricolas 
CB -  Biol6gicas

quando as estratos sociais mais afluentes titui<;6es particulares de ensino (a anali- CC -  Contabeis 
CO - Comunicac;ao Social (e melhor preparados) nao escolhem es- se dos exames para as institui<;6es publi- -CS  Sociais 
CT - Clencias Atuariais sas carreiras. cas revela resultados semelhantes). No CV - Comunicacao Visual 
OE - Oesenho Industrial Outro ponto importante e a declinio grafico, 0 eixo horizontal representa a 01 -Oireito 
EA - Engenharia AgronOmica do prestigio de certas carreiras, ame- ordena<;ao das carreiras pela soma de EC - Economia 
EO -  
EE - Engenharia 

dida que se tornam mais procuradas par pontos nos exames, que equivale aproxi-
mulheres. Ha aqui urn indicio de que a madamente a escala de prestigio social EF - Educacao Fisica Feminina 

EG - Engenharia Cartogratica discrimina<;ao da mulher no mercado de das carreiras. Adireita estao as carreiras EI - Engenharia Industrial 
EL - Engenharia Florestal trabalho se da desde a escolha inicial de que absorvem as candidatos com me- EM -  Fisica Masculina 
EN - Enfermagemuma carreira. lhares notas. EO - Engenharia Operacional 
EO - Engenharia Qufmica Dais aspectos desta analise precisam ER -  Familiar 
ES -  Artisticaser esclarecidos. Em primeiro lugar, O bservamos que a fisica, a quimica e 
ET - Estatfstica 

para a maioria dos candidatos sua esco- a matematica aparecem proximas, EU - Estudos Sociais 
FA - Farmacialha de carreira baseia-se aparentemente separadas do grupo constituido par his- FI - Filosofia 
FS - Fisica em argumentos introspectivos, que li- toria, geografia, portugues e Ingles. A GE - Geografia 
GO - Geologiadam com tendencias e voca<;6es inatas. proximidade das disciplinas de cada gru- HI - Hist6ria 
LC - Licenciatura em Cifmcias de 1. 0 e 2. 0 GrausSao muito comuns afirma<;6es como po indica que as graus dos candidatos LE - Letras 

"sempre quis ser engenheiro", "nasci sao semelhantes para cada grupo, au MO - Medicina 
ML - Meteorologia 

para ser medico" etc. Como explicar en- seja, au sao notas altas au sao notas bai- MS - Musica 
MT - Matematicatao a forte influencia socio-economica xas. Par outro lado, a separa<;ao dos dais MU - Museologia 
NT -nessa escolha? Par que essa influencia grupos sugere que suas notas estao fra- 00 - Odontologia 
PS - Psicologianao e percebida pelo candidato? Em se- camente associadas. 0 primeiro grupo OM -Ouimica 
RL -gundo lugar, que fatares levaram nossa de disciplinas e constituido pelas cien- EP -  Publicas 

sociedade a estabelecer essa escala de cias, enquanto a segundo e formado SS -  Social 
TE - Teatroprestigio social das carreiras? pelas chamadas humanidades. • TU - Turismo 
VE - Veterinaria 
ZO - Zootecnia 

FIGURA 5 INSTITUICOES PARTICULARES 
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Resultado da analise dos componentes principais 
das medias por disciplina para os classificados em 
instituic;:6es particulares no vestibular da Cesgranrio 
em 1979. 
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Observando as posi<;:oes ocupadas 
pelas carreiras neste grafico em rela<;:ao 
ao eixo vertical, podemos concluir que 
existe uma separa<;:ao entre ciencias e 
humanidades no que se refere ao de-
sempenho dos candidatos. Ebastante 
provave! que esta polariza<;:ao ainda seja 
consequencia da antiga divisao do se-
gundo grau (colegial ) em cursos classico 
e cientifico. De todo modo. 0 importante 
aqui e que cada carreira atrai candidatos 
com caracteristicas seme!hantes. Assim. 
por exemplo. candidatos a engenharia 
sao '·cientificos". enquanto os candida-
tos a letras sao "classicos". 

Ahipotese que formulamos e a de que 
a verdadeira "voca<;:ao" consciente dos 
candidatos e determinada por esta dico-
tomia entre humanidades e ciencias 
(desde as primeirs series do primeiro 
grau ja existe, induzida ou nao por pais 
ou professores, uma preferencia por ma-
tematica ou por linguagem). A partir 
desta "consciencia vocacional". os C1l1di-

54. 

datos escolhem as carreiras compatlveis 
com sua preferencia "classica" ou "cien-
tifica" Eclaro que neste ponto as in-
fluencias socia is fazem com que 0 candi-
data se identifique com carreiras compa-
tlveis. clentro da escala de prestigio so-
cial. com sua origem e com 0 fato de 
serem carreiras para homens ou para 
mulheres. E interessante notar que ao 
longo do eixo horizontal da figura (pres-
tigio social) existem sempre carreiras 
que sati"fazem a esses requisitos. 

Desse modo. !la uma quase descone-
xao entre a "voca<;:ao" e 0 prestigio da 
carreira. Asepara<;:ao entre humanidades 
e ciencias. razoave!mente independente 
do grupo social, esconde a forte influen-
cia socio-econ6mica da escolha. 

Uma excelente analise historica sobre 
a evolw;;ao do prestig;o social e politico 
de algumas carreiras de nivel superior 
no Brasil. realizacl3 pela professora Cla-
rice Nunes, da Universidade Santa 1Jr-
sula, mo"trou claramente que a (lrclena-

S

<;:ao obtida estatisticamente tern raizes 
bern mais profundas do que as possiveis 
deitos de remunera<;:ao au de flutua<;:oes 
no mercado de trabalho. Na realidade, 0 
poder politico emprestado a cada ativi-
dade. por diversos fatores sociais, ao 
longo da evolu<;:ao historica de nossa so-
ciedade parece ser a origem dessa escala 
de prestigio. Einteressante observar que 
a analise da serie hist(lrica dessa escala 
nos 6ltimos cinco anos rnostrou que ela 
e extremamente estave! no tempo. 

omas for<;:ados a crmcluir que as aI-
l.. tera<;:cles desejaveis nessa escala nao 
serao ohtidas com faciUdade. Avaloriza 
<;:30 da carreira do magisterio. por exem-
ph devera requerer mais do que sim-
ples medidas governamentais: impoe-se 
uma mudan<;:a politica e ideol6gica em 
toda a sociedade, de modo que possa-
mas esperar que, lentameme. a educa-
<;:ao basica venha a apresentar mudan<;:as 
qualitativas apreciaveis. 

Os fatos e 3nalises apontados neste 
breve artigo mmtram 0 quanta nossa so-
ciedade e fortemente estrutura. Essa es-
trutura. tao marcada por padroes so-
cio-economicos. chega mesmo a lem-
hrar uma verdadeira sociedade de cas-
tas, extremamente estatica. Eportamo 
longo 0 caminho que temos 3 percorrer 
ate que possamos conviver numa socie-
dade mais meritocratica e igualitaria. 
onde 0 acesso 3 educa<;:ao e 3 cultura 
possa sel' realmente democratico 
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Figura 1 
Piriimide educacianal brasileira 

1981 EJ  
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Fonte Seinf/SG/MEC 

CONVENc;:6ES DOS SiMBOLOS DAS VARIAvEIS SOCIO· 
ECONOMICAS DA AGURA 2. 

,.,  As convent;:6es das carreiras sao as mesmas da figura 5 
(apenas algumas carreiras estao representadas) 

o  oficiais 

o Institui-;6es particulares 

Em que turno voce cursa (au cursou) 0 2.0 Grau? 
T1 - Diurno 
T2- Notumo 
T3 - Parte no diurno e parte no notu rna 

Qual e (ou era) 0 nivel de instruc;:ao de seu pail 
P1 - Nenhum ario de estudo 
P2 - Primario completo ou incompleto 
P3 - Ginasial incompleto 
P4 - Ginasial completo 
P5 - Colegial 
P6 - Superior 

Qual e (-ou era) a nfvel de instrw;ao de sua mae? 
M1 - Nenhum ana de estudo 
M2 - Prima rio completo ou incompleto 
M3 - Ginasial incompleto 
M4 - Ginasial completo 
M5 - Colegial 
M6 - Superior 

Seu pai e (au era): 
C1 - Grande banqueiro, fazendeiro, industrial ou comer-

ciante, incorporador de im6veis, grande acionista de 
uma grande empresa (mais de 100 empregadosl 

C2 - Medio fazendeiro, industrial ou comerciante 
C3 - Profissional liberal (medico. engenheiro, advogado, 

professor universitario, jornalista, economista, etc.), 
alto funcionario publico ou de banco (diplomata, dire-
tor de banco nao acionista, desembargador, juiz, etc.), 
alto funcionario de empresa privada (superinten-
dente, diretor, etc.) 

C4 - Medio funcionario publico ou privado (gerente, chefe 
de se"IID, etc.) 

C5 - Militar oficial 
C6 - Militar nao oficial 
C7 - Pequeno proprietario (dono de bar, quitanda. a"ou-

gue, padaria, oficina mecanica, banca de jomal, chofer 
dono de taxi, representante, vendedor ou corretor por 
conta pr6pria, etc.) 

C8 - Bancario, piqueno funcionario publico, escriturario, 
balconista, chofer de taxi (quando nao e proprietario 
do vefculo, etc.) 

C9 - Opera rio listo e, trabalha em fabrica, diretamente com 
a maquina), servente, pedreiro, agricultor (isto e, tra-
baJha em uma terra que nao esua, etc.) 

FAIXAS 
DE RENDA 
(em salarios minimos) 

Qual a renda total mensal de sua familia? 
R1 - Ate 2 salarios 
R2 - De 2 a 3 salarios 
R3 - De 3 a 4 salarios 
R4 - De 4 a 5 salarios 
R5 - De 5 a 7 salarios 
R6 - De 7 a 10 salarios 
R7 - De 10 a 12 salarios 
R8 - De 12 a 15 salarios 
R9 - De 15 a 18 salarios 
R10- De 18 a 20 salarios 
R11 - De 20 a 25 salarios 
R12 - De 25 a 30 salarios 
R13 - De 30 a 35 salarios 
R14 - De 35 a 45 sal arias 
R15 - De 45 a 50 salarios 
R16 - De 50 a 55 salarios 
R17 - De 55 a 70 sal arias 

O sistema educacional brasileiro e 
um dos mais seletivos do mundo, 

mas essa seletividade, ao contrario do 
que se pode pensar, nao ocorre no mo-
menta da entrada para a universidade. 
Tudo come<,:a na primeira serie do pri-
meiro grau, que 50% dos alunos nao 
chegam a completar, abandonando a es-
cola. 

A piramide representada na figura 1 
mostra como evolui a evasao escolar ao 
longo do primeiro e do segundo graus. 
De cada mil alunos que entram na pri-
meira serie do primeiro grau, apenas 
120 chegam ao fim do segundo, e a que 
acontece com esses 120 sobreviventes e 
a que nos interessa discutir neste artigo, 
sem cantudo esquecer que cerca de 20% 
de todas as crian<,:as brasileiras sequer 
chegam a escola. Assim, para se discutir a 
seletividade do exame vestibular, e pre-
ciso ter em mente que a educa<,:ao e a 
cu!tura ainda sao um bem escasso em 
nosso pais. 

A seletividade social que ocorre ao 
longo do processo de escolariza<,:ao e 
hem mais grave e socialmente determi-
nada do que seria desejavel, enos u!ti-
mas cinqilenta anos as valores dessa 
piramide pouco se tem a!terado. A pro-
pria estrutura social e um indicaddr des-
se processo, pais () nivel socio-economi-
co dos pais tem forte determina<,:ao sa-
bre as possibilidades de a aluno comple-
tar a escola. Assim, quanto mais baixo e 0 

nivel socio-economico, menor sera a 
percentagem de estudantes que termi-
nam a escola, e e este fato que faz com 

que a distribui<,:ao desses estudantes par 
nivel social apresente uma grande dis-
tor<,:ao em rela<,:ao a estrutura de nossa 
sociedade. Apesar disso, a maioria dos 
grupos sociais urbanos esta represen-
tada entre as 120 alunos que terminam a 
segundo grau. 

Aseletividade social do vestibular nao 
e tao violenta quanta a das escolas de 
primeiro e segundo graus. Se consi-
derarmos que, no Brasil, a rela<,:ao entre 
candidatos e vagas no exame vestibular e 

Aa analisarmos a distribui<,:ao s6-
cio-economica dos candidatos as di-

versas carreiras oferecidas, ohservamos 
que existe um forte vies socio-economi-
co na escolha das carreiras pelos candi-
datos, perfil que se mantem entre os 
classificados no exame. 

A figura 2, obtida atraves do emprego 
de uma sofisticada tecnica estatistica (a 
analise de correspondencia), da fortes 
indica<,:6es desse processo, alem de ou-
tras informa<,:6es muito interessantes. 0 
grafico da figura 2 pode ser mais facil-
mente compreendido se admitirmos 
que as "coisas" que estao mais freqLien-
temente associadas aparecem pr6ximas 
na representa<,:ao grafica. Assim, pur 
de entre dois e tres, em media, para cada 
vaga, deveriamos esperar uma seletivi-
dade social hem maiar do que a que efe-
tivamente ocorre. Um fenomeno 
aparentemente insuspeitado, ligado ao 
prestigio social das carreiras de nivel su-
perior, explica.- ao menos em parte-
como esta seletividade opera de fato. 

FIGURA 2 
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R18 - De 70 a 85 salarios 
R19 - De 85 a 100 salarios Resultado da analise de correspondencia das variaveis s6cio-econ6micas por carreira, para OS candidatos 
R20 - Mais de 100 salarios classificados no vestibular da Cesgranrio em 1979. 
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