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PROFESSORES PARA 0 SECULO XXI?
 

Sergio Costa Ribeiro * 

Vamos come<;:ar com uma provoca<;:ao extremamente irnportante. 
Estamos vivendo um momento em que 0 Presidente, eleito depois de 

trinta anos de ditadura, tenta implementar um pais que, segundo suas 
proprias palavras, seria "0 ultimo pais do Primeiro Mundo". Fala-se muito em 
economia, p6e-se la meia duzia de economistas, alguns brilhantes, um deles 
pelo menos meu ex-aluno de Engenharia, e acham que vao resolver 0 

problema do Pais e transferir 0 Brasil do Terceiro para 0 Primeiro Mundo, 
sem passar pelo segundo, simplesmente,"com uma bala na agulha". 

Obviamente, nos sabemos que isso nao pode ser feito assim. Se com-
pararmos esse plano de enxugamento de liquidez com coisas semelhantes 
ocorridas, no pos-guerra, em paises como 0 Japao e a Alemanha, vemos que 
ninguem menciona as condi<;:6es que esses paises tinham em rela<;:ao a 
competencia e aeduca<;:ao de suas popula<;:6es, comparadas com a situa<;:ao 
nacional. No Japao, a educa<;:ao fundamental esta universalizada ha mais de 
150 anos; na Europa, ou pelos menos na Alemanha, 0 mesmo se veri fIca ha 
mais de 100 anos. 

Por outro lado, a competencia tecnica permitiu que esses paises se 
recuperassem com um investimento bastante baixo, se comparado com os 
investimentos feitos ate hoje no Brasil nas ultimas decadas. 

o Plano Marshall desenvolvido para a recupera<;:ao da Europa no pos-
'Iguerra, em moeda de hoje, gastou 30 bilh6es de dolares, ao passo que nos 0" 

ja gastamos 12O-bj.JhQe.s. Mas a Alemanha e outros parses europeus estao, 
hoje, entre os m is ricos do mundo; e nos... nos nao fizemos quase nada. E 
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que existe uma diferen~a fundamental entre nos e eles: a educac;ao e a 
competencia da popula~ao. 

Do fim da guerra para ca, muita coisa mudou. Em particular, mudaram 
a tecnologia e 0 mundo; as rela~6es entre Trabalho e capital tambem 
mudaram ou esrao se modificando de forma avassaladora. Nao nos interessa 
mais 0 modelo economico que vivemos desde 0 seculo XVI: uma pequena 
elite acultural; uma popula~ao de escravos ou semi-escravos analfabetos; 
abundancia de materia-prima e uma mao-de-obra barata, mas nao-qualifi-
cada. Esse modelo permitiu ao Brasil sobreviver ate hoje, mas acabou! Nao 
funciona mais! Hoje, a avan~o da tecnologia eXige que tenhamos nao s6 
uma competencia dos produtores de bens, mas tambem uma competencia 
dos consumidores. Nao se pode mais admitir, no mundo, uma situa~ao em 
que 0 consumidor nao possua os c6digos cognitivos necessarios autiliza~ao 

dos bens produzidos pela tecnologia moderna. 
Essa e uma analise muito pragmatica, para dizer-se que nao adianta mais 

termos um modelo educacional como 0 nosso, porque precisamos da 
competencia de tada a popula~ao. Ea que ocorre no Japao; e a que ocorre 
na Alemanha; e a que ocorre em outros paises que sairam do Terceiro Mundo 
e estao adentrando a primeiro Mundo, como, por exemplo, a Coreia do Sui 
que, na decada de 50, se encontrava numa situa~ao educacional muito 
parecida com a do Brasil, e hoje tem 90% de sua popula~ao extremamente 
competente, com a educa~ao fundamental universalizada, apesar de a seu 
regime politico ser a de uma ditadura militar. 
r~ Observamos ainda que 0 que se ve, hoje, na Europa de Leste, nao e uma 
I abertura democratica par amor aos povos, mas uma necessidade imperiosa 

de competir, devido a inexoravel internacionalizac;ao da tecnologia e do 
capital. Ee s6 isso, mais nada. 

'- Vamos analisar agora alguns dados de uma pesquisa l , que nao e tao 
recente, mas que esta demorando muito para ser devidamente percebida: 
come~ou em 1947 com M. A. Teixeira de Freitas, fundador e entao DiretoJ 
do Servi~o de Estatisticas do Ministerio ria Frillca\aGaue primeiro detectou 
erros na conceitua~ao de alunos novos nas series do ensino basico no Brasil, 
~,:!~ovocado urTfaebate mUlto grandemm Lourenc;o Filho, enrao Diretor 
Geral do INEP/MEC. A polemica terminou com a vit6ria politica de Louren~o 

Filho, que defendia a metodologia de calculo das taxas de evasao e repe-
tencia que ainda hoje se aplica. Teixeira de Freitas, simplesmente, perdeu a 
emprego. E a erro cometido pelo grande educador brasileiro, que foi 
Louren~o Filho, lamentavelmente perpetuou-se ate hoje. 

Todas as pesquisas realizadas par educadores sabre a situa~ao da 
educa~ao basica reproduzem 0 erro das estatisticas educacionais oficiais. 
Mesmo nossa brilhante pesquisadora Professora Guiomar Namo de-.Mello, 

1.	 P. R. Fletcher, S. Costa Ribeiro "Modeling Education System Performance with Demographic Data. An 
Introduction to the PROILUXO Model", 19B9 (mimeo). 
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aqui presente nesta mesa, escreveu em varios de seus livros Que, das 
crianc;as que e!ltra.m..na RrimfJraserie.Jjo-Pflmeiro Wau, a metade na.Q£-lLe...,,:ga..--_ 
~egunda. Trata-se ~ uma obser:YQ.\:_ao ue trans irou de dados fornecidos 
pelo Ministerio da Educa~~ durante, Relo menos, cinco decadas e que foi 
realmente questionada de forma um pouco mais seria, um pouco mais 
cientiflca. O~ue n6s fizemos foj trabalhar, nao com os dadosde base escolar, 
mas com -os dados de'Censos e PNADSdo IBGE3, usando um modelo mate-
matico muito simples. 

o que nossa pesquisa mostra e que, praticamente, nab existe evasao 
entre a primeira e a segunda series: a evasao e de apenas 2% na matricula. 
o que se pode observar, ao contrario, e que ~e uma fangstica F@p@t{mcia 
em todo 0 sistema de ensino de primeiro e segundo graus no Pais, e que 
essa repetencia faz com que, analisados os dados-macro, a nivel de Brasil e 
a nivel de suas regioes, possamos perceber onde acontece a evasao escolar 
de maneira mais significativa. 

No Brasil, as evasoes ocorrem por implemento de jdade das crian<;:as 
que, em media, entram na escola com menos de 7anos e nela permanecem 
mais de 8,5 anos, s6 conseguindo, nesse tempo todo, completar as 5 
primeiras series (em media), devido a uma fantastica repetencia acumulada 
e ao implemento de idade que a permanencia na escola provoca. 0 escolar 
brasileiro chega aos 18 anos e ainda esta no primeiro grau. Entao, abandona 
a escola. 

o problema nao esta, po is, como muita gente pensou durante todas 
essas decadas, na condic;ao socioecon6mica do Pais, que forc;aria os alunos 
a sairem da escola para trabalhar;a grande evasao alegada nao existe, nunca 
existiu; s6 existe nos dados do MEC. Por que? Agente ate sabe 0 porque, mas 
nao vale a pena adentrar esse campo. 

Na realidade, entao, 0 que n6s temos e um problema de competencia: 
a escola brasileira nao tem competencia para Fazer com que a crianc;a 
aprenda 0 que ela se propoe a Ihe ensinar; atraves de uma pedagogia, que 
euchamo de pedagogia da repetencia, produz 0 quadro educacional que 
vamos tentar ilustrar e comentar. 

Todos ja devem ter visto as famosas piramides educacionais do Minis-
terio da Educac;ao. Essas piramides foram construidas, inicialmente, por 
Lourenc;o Filho4, tomando simplesmente a matricula total da primeira serie 
num ana determinado, depois a matricula na segunda serie do ana seguinte 

·a matricula na terceira serie do ana seguinte, eassim por diante, pensando 

2.	 G. Miguel Baquero. Ensino Regular de 12 Grau. Evolu<;ao das 4 Primeiras series. Brasil 1984-87. serie 
Estudos Estatisticos. MRC. 1990. 

3.	 P. R. Fletcher; S. Costa Ribeiro. Projeto Fluxo dos Alunos de Primeiro Grau - PROfLUXO. Versao Preliminar, 
1988 (mimeo). 

4.	 M. Goldenberg. Ensino de Primeiro Grau. Taxa de Promo<;ao no Processo. Serie Estudos Estatisticos. MEC, 
1990. 
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que isso mostraria 0 avanc;o ou 0 fluxo dos alunos de uma coorte de idade. 
Acontece que quando, recentemente, n6s fomos examinar a base da 
matricula na primeira serie, verificamos existir ai 0 equivalente a duas 
gerac;oes de pessoas. Uma "gerac;ao", aqui, e definida como 0 numero de 
uma distribuic;ao de idade equivalente ao numero de pessoas que nascem 
por ano; no Brasil, aproximadamente, e de ordem de 3 milhOes de crianc;as, 
no inicio da decada de 1980. Claro que aos 7 anos, a mortalidade infantil ja 
consumiu uma pa.rte, mas a ordem de grandeza continua de 3 milhoes. 
Quando chegam aprimeira serie, verificamos que a matricula e de 6 milhoes 

. de crianc;as! Quer dizer que, se formos acreditar nos dados do Servic;o de 
Estatistica de Educac;ao e Cultura, do Ministerio da Educac;ao, segundo os 
quais ha 25% de repententes na matricula desta serie, vemos que os alunos 
novos sao da ordem de 4,5 milh6es, logo existe ai uma impossibilidade 
demografica, uma vez que nao podemos alimentar um sistema estavel com 
4,5 milhOes de crianc;as novas por ana se s6 estao nascendo 3 milh6es ao 
ano. Ha, pois, um erro grosseiro nesse calculo! 0 numero de alunos ..!l0vos 
nao pode ser 50% maior do que as possibilidades biol6gicas das mulheres 
brasileiras. 

Nao entraremos aqui nos detalhes tecnicos de nossos calculos; no 
entanto, essa analise nos permite separar, com muita faciJidade, dentro da 
matricula de cada serie, aqueles que sao alunos novos e aqueles que sao 
repetentes. E ai encontramos os numeros corretos. Quer dizer, os novos 
representam 95% de uma gerac;ao, isto e, 95% daqueles 3 milh6es que 
poderiam entrar na escola por ano.lsso mostra-nos que 0 acesso ao primeiro 
grau, no Brasil, esta praticamente universalizado. Dos 5% que nao entram, 
1%ou 2% sao excepcionais, e0 resto esta localizado no Nordeste rural (renda 
familiar per capita menor que um salario minimo) e em algumas p riferias 
rurais do Centro-Oeste e, ate, do SUdeste. Nao existe falta de acesso aescola, 
quer dizer, a escola pode ser ruim, pode ter cinquenta turnos por dia, mas 
a crianc;a chega aescola, coisa que as pessoas nao estavam dizendo ate 
hoje. 

A ideia de que soltando escolas de para-quedas, vamos encontr~aTI 
crianc;a laembaixo para frequenta-Ias, nao e mais verdade hoje. Hoje temos 
uma fantastica retenc;ao de alunos nas primeiras series. A evasao entre a 
primeira e a segunda series e simplesmente muito pequena. 

o Grafico 1 representa, para 0 Brasil como um todo, a proporc;ao de 
alunos novos (N) e repetentes (R) na matricula de cada serie, em proporc;oes 
de uma gerac;ao. 

Essa piramide nao tem nada a ver com a piramide descrita pelo MEC. Ela 
representa apenas, para um determinado ano, a proporc;ao da matricula em 
cada serie, separando os alunos novos e repetentes nas series. A repetencia 
e muito alta na primeira serie, cai nas series seguintes, e volta a subir na 5!! 
serie. A evasao, que e pequena nas primeiras series, s6 aumenta entre a 4!! 
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•	 e a 5!! series. Como a maioria das escolas sao de 1!! a 4!! series, as crianc;:as 
precisam mudar de estabelecimento quando promovidas para a 51! serie. 
Mas mesmo que fiquem na escola onde estavam, toda a pedagogia, toda a 
pratica passa a ser outra, a comec;:ar pelo fato de, agora, serem varios os 
professores, quando antes tinham um s6, 0 que provoca uma enorme 
confusao. Resultado: muitas crianc;:as evadem ou repetem, po'rque se sen-
tem velhas demais ou porque acham que quatra anos de escola (0 antigo 
Primario) ja e 0 suficiente. Fora esse contingente, 0 pessoal continua. E 
continua tambem 0 problema serio da repetencia. Tao serio que, mesmo no 
Sudeste urbano, de renda alta (27°10 da populac;:ao com renda media per 
capitQ superior a dois salarios minimos), 0 indice de repetencia e enorme 
em todas as series, 0 que nao e compativel com qualquer moderno sistema 
de educac;:ao e com qualquer pretensao atual de se instrumentalizar a 
pcpulac;:ao brasileira para 0 mundo moderno (ver Grafico 2). Se considerar-
mos, enta~, as regioes pobres, ai as piramides assumem feic;:oes catastr6fi-
cas. No Sudeste rural e no Sui de renda baixa (Sao Paulo, Parana, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sui), onde a renda familiar media per capitQ e 
inferior a um salario minimo, 0 numera de alunos repetentes na primeira 
serie chega a ser 0 dobra do numera de alunos novos. Ai, M um pouco de 
evasao entre a 1!! e a 2!! series. (Grafico 3). 

Ja no Nordeste, com as mesmas condic;:oes de renda, verificamos que a 
situac;:ao e muito semelhante: aumenta um pouco a repetencia, mas, na 
realidade, e a mesma coisa (Grafico 4). Quer dizer, entao, que existem 
diferenc;:as regionais, mas 0 padrao de vida (0 fator socioeconomico) e mais 
irnportante que essas diFerenc;:as. 

SERlE ANATOMIA DA PIMMIDE EDUCACIONAL RELA<;AO 
COM A BASE 
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GMFICO 1: Brasil (100,0% da POPula~ao nacionalj 
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• SERlE ANATOMIA DA P1RAMIDE EDUCAOONAL RELA<;p.O 
COM A BASE 
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GRAFf CO 2: Sudeste urbano de renda alta (27,4% da popula~ao nacional) 

SERlE ANATOMIA DA PIRAMIDE EDUCACIONAL RELA<;p.O 
COM A BASE 

8 0.029 

7 0.035 

6 ~ 0.040 

5 IN R I 0.077 

4 I N R 1 
0.238 

3 I N R I 0.351 

2 I N R I 0.531 

I N R I 1.000 

GRAflCO): Sui rural de renda baixa (3,9% da poPula~ao nacional) 

SERlE ANATOMIA DA PIRAMIDE EDUCAOONAL RELA~O 
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GRAflCO 4: Nordeste rural de renda baixa (14,2% da poPula~ao nacional) 

Graficos 1-4: Anatomia da piramide educacional, para 0 Brasil e alguns grupos de populaC;ao. 
N =Novos, R =Repetentes 
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Algo deve ser dito ainda sobre a dependencia das taxas de participac;a05 

em func;:ao da renda familiar per capita da populac;ao brasileira.6 Para isto, 
ordenamos os alunos em func;:ao de sua renda e calculamos as taxas de r participac;:ao em cada dedi de renda e por serie. Esses dados estlio repre-

I sentados no GraFico tridimensional 5. 
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Fonte: Model PROFLUXO aplicado a PNAD de 1985.7 

Vemos que, para os 10% mais pobres da populac;:ao brasileira, mesmo a 
primeira serie s6 e acessivel para 70% deles: a escola s6 tern praticamente 
quatro series e a evasao e grande entre essas series. Por outro lado, 
observando a distribuic;:ao de matriculas, verificamos que estao concentra-
das na primeira serie, onde a repetenda e da ordem de 80%. Aqui e, 
definitivamente, 0 Nordeste rural miseravel. 

A participac;:ao na 5~ serie e seguintes (antigo Ginasio) s6 comec;:a a ser 
importante (400/0 de uma gerac;:ao a partir do 6Q decil de renda, isto e, para 
os 40% mais "ricas" da populac;:ao brasileira. Eborn ter em mente que, na 
perversa distribuic;:ao de renda do Brasil, 0 5Q dedi representa uma renda 
familiar percapiw da ordem de 1,5 salarios minimos. 0 mais impressionante 
e constatar que nem mesmo os 10% mais "ricos" atingem a universidade. 

5.	 Taxa de participac;ao de acesso de uma gerac;cio, em uma serie, e a proporc;ao dessa gerac;ao que 
eventualmente tem acesso, em algum momento, aquela serie. 

6.	 A renda familiar per capita e obtida atraves de uma escala de bens domiciliares, onde a renda 
monecaria corresponde a cerca de 30% da variancia da escala. 

7.	 Resultados parciais do Projeto: Analise de Sistemas de Ensino. Uma abordagem demografica. Convi'mio: 
Fundac;ao Ford/usP-NUPES/LNCC n" 905-0334, 1991. 
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Apenas 85% deles conseguem completar 0 Primeiro Grau, enquanto 70%, 
completam 0 segundo Grau. 

No "vestibular", que e a passagem da 11!! para a 12!! serie, vemos que 
ha uma selec;ao menor: a grande seleC;ao ja foitoda feita durante 0 curso 
fundamental. 

Nao ha como inserir 0 Brasil no Primeiro Mundo com urn sistema 
educacional como esse. 

Professores para 0 seculo XXI? Nao, precisamos de professores para 0 

seculo XIX! 
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