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1 INTRODUgAO 

Os esforgos e gastos em educaqao tem sido tradicionalmente 

defendidos com base em dois tipos de argumento. Em primeiro 

lugar, ha uma linha que se poderia chamar de cultural ou estetica, 

que ve na educagao uma forma de aprimoramento intelectual, al- 

go justificavel pelos seus meritos intrinsecos. Todavia, a partir 

da Revoluqao Francesa, pessoas como Condorcet passaram a ver 
ua educaqao uma forma de desenvolver o espirito de civismo — 
escola para cidadaos — e de promover a legitimizaqao do Esta- 

do(1) somente neste seculo que toma mais corpo a ideia de edu- 

cagao como fator de desenvolvimento economico. De resto, a in- 
dustrializagao e a tecnologia moderna mudaram a natureza tanto 

da educagao como do desenvolvimento. Nas ultimas decadas, em 
particular, tenta-se estudar de forma mais sistematica o nexo en- 

tre avangos educacionais e o processo de desenvolvimento econo- 
mico de um pais. Dado o clima de opiniao vigente, esta e uma 

linha de defesa dos gastos educacionais muito mais poderosa e 

convincente que as anteriores. Na medida em que, de fato, fica 

estabelecida uma associagao entre educagao e desenvolvimento, 

(1) E. CUBBERLEY — The History of Education, Houghton Miflin: 
1922, pp. 514-16. 
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torna-se facil justificar programas educativos cada vez mais am- 
biciosos e abrangentes. Apareceram uma serie de estudos vi- 

sando demonstrar esta re(la9ao(2). Contudo, por razoes diversas, 

cada um desses estudos se mostrou vulneravel a cntica, oferecen- 

do possibilidades limitadas de generaliza(;ao(3). 

Uma posicao mais cautelosa parece melhor justificada nos 

dias de hoje, em vista da evidencia bastante conflitante com re- 

laqao aos efeitos da educaqao sobre o crescimento economico. 

Nao ha garantias de que qualquer educaqao em qualquer situaqao 

tenha efeitos beneficos. Ao contrario, parece mais razoavel afir- 
mar que, em determinadas situaqoes, alguns tipos ou alguns es- 

forgos educacicmais podem ser claramente associados com o pro- 

cesso do desenvolvimento, mas trata-se de uma relaqao datada e 

condicionada a inumeras circunstancias historicas e caracteristi- 
cas intrinsecas do processo educacional que se esta promovendo. 

Em suma, nao cabe tentar generahzar sobre os efeitos economi- 
cos da educaqao, mas sim discutir situaqdes e casos em que po- 

dem estar presentes ou ausentes. Este ensaio se propoe a exami- 

nar um tipo bastante especifico de educaqao e seus possiveis efei- 

tos sobre o crescimento economico. Pergunta-se: qual o efeito 

de alguns anos de escolaridade elementar ou fundamental sobre 
a produtividade economica do individuo? Torna-se a perguntar 

de forma ainda mais restritiva: qual sera este efeito sobre ocupa- 
qoes industriais? Dado o precario grau de conhecimento exis- 

tente no assunto, escolheram-se as ocupa^des industriais por se- 
rem mais facilmente trataveis, isto c, de mais simples descriqao. 

Assim, tentar-se-a especular sobre os efeitos de alguns anos de 

educagao primaria sobre a produtividade do operario industrial 

As campanhas de alfabetizaQao, em particular o esforqo da 

UNESCO nos ultimos anos para promover programas de alfabe- 

tizagao universal, colocam em evidencia a questao central dests 
ensaio: sera possivel justificar, em termos de aumento de produ- 

tividade, programas de alfabetiza^ao ou programas que visam es- 
coilarizar, com apenas alguns poucos anos, uma faixa ampla da 

popula^ao? 

(2) E.G. P. HARBINSON e S. MYERS — Education, Manpower and Eco- 
nomic Growth, N. York: McGraw-Hill, 1964, cpp. Ill; T. SCHULTZ — 
«Education and Economic GTiowth», in M. BLAUG — Economics of 
Education Selected Readings, Middlesex: Penguin, 1969, pp. 298-3,12; 
E. DENISON — «Measiuring the Contribution of Education to Eco- 
nomic Growth», Ibid, pp. 315-337. 

(3) V., por exemplo, as criticas de M. J. BOWMAN et. ail. na antologia de 
BLAUG — Op. cit., caps. 2, 3 e 5. 
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Ha alguma evidencia de que o desenvolvimento economico, 

medido em termos agregados, pouco tem a ver com as taxas na- 

ckmais de alfabetizaqao. Em seu conhecido estudo, Harbinson e 

Myers utilizaram-se de um indicador de desenvolvimento de re- 

cursos humanos que nao inclui educa<;ao primaria(4). A razao 

da escolha deste indicador prende-se ao fato de a correlaqao' da 

educaqao primaria com o desenvolvimento economico ter se mos- 
trado bastante fraca. Em um artigo sobre a industrializaqao de 

paises europeus, e em particular a Inglaterra durante a Revolu- 

^ao Industrial, Mary Jean BOWMAN e C. Arnold ANDERSON 

mostraram que, a partir de um certo nivel (30 a 40%), a alfabe- 

tiza^ao nao se revelava mais um fator limitativo para o desen- 

volvimento industrial^. Estes dois resultados contrastam bas- 

tante com a doutrina oficial hoje compartilhada por politicos e 

pela opiniao publica, que se sentem iguaknente desconfortaveis 
com a "Vergonha do Analfabetismo,^ Nao obstante, o presen- 

te trabalho nao constitui uma sequela a Illich, propondo desesco- 

larizaqao ou eliminaqao da escola, mas um mero esforqo no senti- 
do de especular sob um ponto muito especifico. 

Pergunta-se muito> simplesmente que tipo de contribuiqao, 

ou de modificaqao, alguns anos de escolaridade elementar podem 
introduzir no individuo, que repercutam direta ou indiretamente 

em sua capacidade produtiva dentro de uma fabrica. Note-se que 

se trata de uma pergunta datada, referente aos dias de hoje. 
quando, em uma fabrica razoavelmente moderna, as pessoas que 

ocupam posi(;oes de trabalho qualificado ou semiqualificado tem 

pelo menos uma educaqao primaria completa. Nestas circunstan- 
cias, aqueles que sao adicionados a for<;a de trabalho com educa- 

^ao ig-ual ou inferior terao de competir, seja por empregos semi- 
qualificados ou, mais provavelmente, pelos que exigem baixa ou 

nenhuma qualificaqao. Pergunta-se onde e quando a escolarida- 

de convencional comega a fazer efeito sobre o desempenho pro- 
fissional de um individuo. 

2. UMA TIPOLOGIA DO MUNDO DO TRABALHO 

Suponham-se dois tipos extremes de educaqao. Inicialmente 

se tomara o individuo cuja ocupaqao e cortar grama com uma 

(4) Op. cit., Catp. in. 

(5) M.J. BOWMAN e C. A. ANDERSON — «The Ro1e of Education in 
Development» in Economics of Education, Paris: UNESCO 1968 
p. 115. ' 45 
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ferramenta manual que nao exige qualquer tipo de manuten<;ao. 
Para este individuo, parece razoavel supor que nenhum grau ou 

nivel de instruqao podera afetar sua produtividade, que depende 

essencialmente de sua for^a fisica e disposiqao para o trabaiho. 

Tome-se em seguida um matematico que lida apenas com ideias. 
conceitos, simbolos ou abstraqoes. Alem da habilidade mecani- 

ca para manejar um lapis ou um giz, todos os conhecimentos de 

que necessita em sua vida profi&sional sao de ordem teorica e 

pertencem ao "mundo das ideias(6). Nestes dois exemplos a pro- 

dutividade, em um caso, nao depende de qualquer capacidade ou 

conhecimento de ordem intelectual ou conceptual e, no outro, 

apenas estas ultimas habilidades contam no desempenho da 
funqao. 

Imagine-se, contudo, um outro par de casos menos extre- 

mes: um fabricante de violinos e um reparador de instrumentos 

eletronicos. O melhor dos violinos pode sair das maos de um 

analfabeto. A despeito do profundo comhecimento de madeira, 

marcenaria e acustica necessario a confecqao do instrumento, 

nao se requer poder de ahstraqao, o dominio de uma linguagem 
escrita ou o conhecimento de uma tecnologia que nao se possa 
transmitir oralmente. Por outro lado, o mais modesto equipa- 

mento eletronico que reproduz imperfeitamente o som de um 

explendido violino, comstruido por um analfabeto, nao pode ser 

reparado por alguem que nao domine pelo menos alguns dos ele- 
mentos de uma linguagem abstrata ou simbolica. O diagnostico 

dos defeitos de um aparelho eletronico inicia-se com operaqoes 

logicas de testes que indicam ise o defeito esta para frente ou pa- 

ra tras no circuito. A compreensao de como funciona qualquer 
dos componentes eletronicos mais simples — resistor, condensa- 

dor, bobina — exige o dominio de uma tecnologia expressa ne- 

cessariamente em uma linguagem 'simbolica e abstrata. Pouca 

diferenqa pode fazer ao construtor de violino o numero de anos 

de escolarizaqao que possui. Por outro lado, um tecnico em ele- 

tronica sera tanto melhor quanto mais pmfundamente tiver do- 
minado a teoria da eletronica que, por sua vez, tern como pre- 

condiqao algum conhecimento de matematica e familiaridade com 

raciocinios logicos rigorosos. A multiplicidade de instrumentos 

de teste, a mudanqa freqiiente de circuitos eletronicos requerem 
do reparador uma elevada capacidade para manejar catalogos de 
instruqoes tecnicas, abacos e manuais de especificaqoes de com- 

(6) Estamos tomando emprestado essa express ao altamente sugestiva 
usada por A. N. WHITEHEAD — The Aims of Education, N. York: 
Mentor, 1929. 
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ponentes. Nao se trata de perguntar se a escola devia ou nao en- 

sinar eletronica, mas sim de afirmar que nao se aprende eletro- 

nica sem haver estado na escola por urn periodo alongado de tem- 
po e, quanto mais alongado for este periodo, maior o potencial 

de competencia profissional no ramo. 

Ha um "mundo das ideias" e ha um "mundo das coisas,, 

Nos exemplos acima, varias combinagoes destes dois mundos 

emergiram. Para o cortador de grama, quer exista ou nao em 

sua cabeqa um "mundo das ideias", este jamais se reunira com 
o "mundo das coisas" no contexto de seu trabalho. No caso do 

matematico, o mundo das coisas nao pertence ao mundo do seu 

trabalho. Os dois estao necessariamente divorciados pela natu- 

reza da ocupa<;ao. No caso do construtor de violinos ha um 
mundo de coisas complexas (em contraste com as coisas simples, 

como no caso do cortador de grama), Mas, complexas que sejam, 

ainda assim este mundo pode estar distanciado do mundo das 
ideias. Finalmente, no reparador de equipamentos eletronicos 

se apresenta uma fusao harmoniosa e necessaria entre o mundo 
das ideias e o das coisas, quando e necessario saber soldar tanto 

quanto conhecer a Lei de Ohm. 

A historia da civiliza^ao ocidental pode ser relida ou reinter- 

pretada de acordo com essas categorias. Ate o Renascimento, 

aqueles que se envolviam com o mundo nobre e elevado das 

ideias jamais dirigiam o pensamento para a compreensao das coi- 

sas. No Renascimento — o exemplo mais rematado e Leonardo 

Da Vinci — o pensador passa a ser tambem alguem que1 focaliza 
seu esfor^o intelectual sobre os problemas praticos e concretos. 

Resulta entao o grande progresso da Ciencia e da compreensao 

dos fenomenos naturais. Com a Revolu^ao Industrial, um passo 
adicional e dado, e pessoas que antes so se preocupariam com 

questoes menos mundanas passam a se ocupar dos prob^mas 

praticos dessa jungao do mundo das ideias com o mundo das 

coisas. Trata-se nao apenas de aplicar o pensamento rigoroso e 

abstrato para a compreensao, mas para produgao de coisas: o 

que podemos chamar de tecnologia. Definitivamente, na civili- 

zaqao industrial eliminou-se o hiato que existia entre o mundo 
das ideias e das coisas. Na tecnologia os dois se unem. A ma- 
quina mais simples e projetada por um individuo que recebeu 

treinamento avanqado tanto no manuseio de simbolos, conceitos, 

como no uso de tornos e frezas. 

Todavia, se, como um todo, o mundo industrial e o mundo da 

tecnologia, onde as coisas nao sao entendidas por quern nao do- 
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minou os principios teoricos, ainda assim, na distribuiqao das ta- 

refas necessarias a por em marcha esta grande maquina de pro- 

duzir, ha uma grande variedade de combinaqoes necessarias de 

conhecimentos em cada um dos dois mundos, tal como mencio- 

nam os exemplos anterioires. 

Pode-se organizar as ocupaqdes em ordem crescente de exi- 

gencia de componentes cognitivos ou abstratos para sua execu- 

qao, obtendo uma hierarquia de ocupaqoes. Comeqando com as 

mais simples, onde realmente nao ha exigencias cognitivas, virao 

em seguida ocupaqoes que exigem um grau elevado de conheci- 
mento, que, embora possa chegar a ser complexo, implica baixo 

grau de abstraqao, simbolismo ou teorizaqao. Seguem^se entao 

grupos de ocupaqoes que passam a exigir conhecimentos que tern, 

como pre-condiqoes, habilidades de manipulaqao simbolica ou 

conceptual. As exigencias mais simples possivelmente estao na 

area da interpretaqao de instruqoes escritas e nos sistemas de me- 

didas e suas convenqoes. 6 curioso frisar o grande salto naa exi- 
gencias de abstraqao representadas pelo uso dos sistemas de pe- 

sos e medidas. A transposiqao grafica de uma forma geometri- 

ca expressa em numeros (um triangulo retangulo com "Xi", 

"X2" e "X3" de catetos e hipotenusas, por exemplo) representa 
um salto extraordinario de grau de abstraqao, nesta hierarquia 

de ocupaqoes. O proximo grande salto, em direqao ao mundo 
das ideias, corresponde a leitura de plantas e diagramas em que 

se traduz e representa uma fraqao do mundo fisico colorido e tri- 
dimenjsional, e que, atraves de regras e convenqoes, e transposto 

a um mundo de duas dimensoes e monocromatico. Pode-se fa- 

cilmente imaginar uma seqiiencia de ocupaqoes em que sera cada 
vez maior o peso relative da capacidade de manipulaqao simbo- 

lica exigida em sua execuqao. 

3. UMA TIPOLOGIA DO QUE SE ENSINA NA ESCOLA 

Examinou-se uma serie de caracteristicas das ocupaqoes in- 

dustriais, organizando-as, para efeito de argumentaqao, em 

um acrescimo de requisites de operaqoes abstratas para sua exe- 

cuqao. Passa-se agora a examinar a educaqao convencional ou 
academica, segundo uma perspectiva equivalente. Trata-se aqui 

do conteudo cognitivo da educaqao, deixando de lado os efeitos 
afetivos, taiis como atitudes, valores etc. Autores como BLOOM 
desenvolveram classificaqoes para os diferentes objetivos do pro- 
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cesso educativo(7^ No presente contexto, todavia, optou-se por 

trabalhar com categorias mais simplificadas. 

Pode-se supor que, ao longo do processo escolar, o aluno 

adquira tres tipos de conhecimento. Inicialmente, aprende a ler 
e a escrever, isto e, a representar graficamente sua linguagem 

falada e a proceder no caminho inverso, isto e, transformar sim- 
bolos graficos em linguagem. Um segundo resultado — ou obje- 

tivo — do processo educacional reside na aquisiqao de informa- 

qoes uteis, podendo-se entender ai desde os conhecimentos de 

e onde a propria definiqao de utilidade tern que ser alargada, co- 

ciencia na educaqao elementar ate areas de grande complexidade 

mo conhecimentos de historia, por exemplo. Finalmente, a escc 

la busca desenvolver estilos mais ricos, mais complexos ou mais 

especializados de operaqoes simbolicas e abstratas. Na Logica e 

na Matematica esse tipo de treinamento aparece em sua forma 

mais pura, contudo seria incorreto supor que apenas tais mate- 

rias sirvam de veiculo para esse desenvolvimento intelectual. 

Em suma, pode-se supor que atraves da escola se transmi- 

tem tres tipos de informaqoes. A primeira, que consiste no uso 

da lingua escrita, se refere antes de tudo a uma tecnica de arqui- 

\amento e acesso a informaqoes. Em sua segunda funqao cogni- 

tiva, a escola transmite informaqoes uteis; pode-se afirmar que 

o aluno "aprende fatos" A terceira categoria se refere ao de- 

senvolvimento de capacidades ou habilidades analiticas, o que 

se pode chamar de aprender a pensar. Na realidade, essas duas 
ultimas categorias apenas por um artificio conceptual podem 

ser consideradas em separado. Qualquer curso concreto sera 

uma combinaqao de aprender a pensar, aprender fatos e a fazer 

alguma coisa. Cabe indagar, isso sim, qual a dosagem de cada 

uma dessas categorias, em cada tipo ou nivel de curso. 

Pode-se agora especular a respeito da seqiiencia de tais 
aprendizados dentro do contexto de um processo convencional de 

escolarizaqao. Um dos principais objetivos da escola na area 

cognitiva tern sido sempre o dominio dessa tecnica de arquiva- 

mento e acesso a informaqao que e a linguagem escrita. Neste 
mister se consomem muitos anos do processo de escolarizaqao. 

Esta e uma funqao da escola praticamente insubstituivel mas, 

por outro lado, de objetivos e conseqiiencias imediatas bastante 

(7) B. BLOOM ©t. al. — Taxionomla de Objetivos Educacionais, Porto Ale- 
gre: Globo, 1974. 
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limitadas. Sem saber ler e escrever permanecem fechadas as 

portas praticamente para todo o acervo cultural acumulado pela 

civiliza^ao ocidental. Contudo, saber ler e escrever proporciona 

apenas o potencial para esse acesso. O individuo nao adquire 

senao a possibilidade de vir a aprender alguma coisa util ou de- 

senvolver-se em seu estilo de pensar. 

Fornecer fatos e informaqoes e tambem uma funqao imedia- 

ta da escola. Tenta-se dotar os curriculos de um forte conteudo 

de informaqoes que possam ser imediatamente utilizadas pelo in- 
dividuo. Na realidade, dentro da estrategia do processo escolar, 

essas informaqoes tem a funqao importante de servir de veiculo 

ou de exercicio para o aprendizado das tecnicas de leitura e es- 

crita. Por outro lado, a escola nao representa o unico veiculo> pa- 

ra sua aquisiqao. Cada vez mais forte e a concorrencia dos meios 

de informaqao de massa. O radio e, principalmente, a televisao 
oferecem em muitos casos uma eficiencia superior. Ao mesmo 

tempo, nao se deve esquecer os metodos diretos de transmissao 
oral de conhecimento, seja no seio da familia, nos grupos secun- 

darios ou no local de trabalho. £ importante ter em mente a nao 

exclusividade da escola na transmissao de informaqoes. Em sua 

terceira fun^ao, que talvez se possa considerar a mais nobre e in- 
substituivel, a escola tenta desenvolver estilos de pensamento 
simbolico abstrato, modelos mais rigorosos de utilizaqao da lin- 

gua — a linguagem universalista de que fala Bernstein(8). Con- 

tudo, e particularmente importante frisar que este desenvolvi- 

mento e fruto de um processo longo e trabalhoso, estendendo-se 
por muitos anos. Seria arbitrario tentar estabelecer um momen- 

to que permitisse afirmar que esta linguagem tenha sido adquiri- 

da pelo aluno. Nao ha sequer possibilidade de falar em uma 
linguagem universalista de que se obtivesse um diploma, tal co- 

mo ingles, alemao ou taquigrafia. O importante dentro dos obje- 

tivos do presente ensaio e sugerir um longo periodo de gestaqao 

para que se possa falar na aquisi^ao de instrumentos que che- 
guem a afetar o desempenho do individuo em suas fungoes coti- 

dianas e profissionais. 

O tempo necessario a aquisiqao destes conhecimentos depen- 

dera naturalmente do tipo de aluno e do tipo de escola. Nao cabe 

aqui entrar em uma discussao a respeito de qualidade do ensino 
cferecido por diferentes tipos de escola. Contudo, e pertinente 

(8) B. BERNSTEIN e D. HENDERSON — «Ain Approaich to the Study of 
Language and Socialization», in The Ecology of Human Intelligence, 
Middlesex: Penguin, 1970, pp. 159-176. 
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lembrar que, em paises menos adiantados culturalmente, ha uma 

imensa dispersao no montante de escolaridade recebido pela po- 
pulaqao. E em geral, aqueles que conseguem permanecer um 

periodo mais longo dentro do sistema escolar ja chegaram a es- 

cola tendo habilidades ou talentos consideravelmente superiores 

aos dos outros que a abandonam mais cedo. For conseguinte, 

quando se examinam aqueles de menor nivel de escolaridade tra- 
ta-se, em sua maioria, de pessoas menos dotadas nos atributos 

normalmente exigidos pela escola e, de resto, aqueles ligados ao 

pensamento abstrato(9). Nao cabe, portanto, culpar apenas a es- 
cola pelas limitaqoes dos alunos que nao conseguiram nela per- 

manecer por muito tempo. 

A mesma linha de raciocinio adverte contra comparagoes in- 

ternacionais menos oautelosas. O mesmo nivel educacional, di- 

gamos quatro anos de educa(;ao, em um pais avanqado pode nao 

corresponder sequer a educa<;ao minima obrigatoria. Aqueles 

que nao tern mais do que esse nivel estarao na cauda da distribui- 

cao de escolaridade, sugerindo baixa aptidao para as atividades 
escolares. Nao obstante, em um pais de pobre desenvolvimento 

educacional, quatro anos de escolaridade podem colocar o indivi- 

dua .significativamente acima da media, sugerindo da mesma for- 
ma habilidades superiores. Como exemplo deste raciocinio se 

pode tomar o SENAI, que no Brasil recebe alunos com quatro 
anos de escolaridade, isto e, alguns anos acima da media brasi- 

leira. Existe na Uniao Sovietica um sistema formalmente bas- 

tante semelhante ao SENAI mas que, em contraste com ele, 
apresenta resultados muito pouco satisfatorios. Este sistema 

russo opera com candidates com um nivel de escolarizaqao for- 

mal quase sempre superior a quatro anos. Atribui-se o mal re- 

sultado do sistema a insuficiente qualidade dos alunos(10). Com 

efeito, a este nivel correspondem na Russia os alunos que aban- 
donaram a escola antes de terminar o minimo de escolaridade 

obrigatoria, ou que provem de zonas rurais dispondo de redes 

(9) Em um teste de desenvolvimento coguitivo aplicado poucas semia/nas 
depots de as cri^ingas dieganem a escola pela primeira vez, ©uoonitra- 
ram-se escolares que, associados a duragao subsequente da vida esco- 
lar, mostraram diferen^as marcantes nos mveis de inteli?encia (aos se- 
te anos) daqueles que ^bandonaram a escola mais cedo. V. C. M. 
CASTRO — Investimento em Educacao no Brasil: Um Estudo Socio- 
Economico de Duas Comunidades Industrials, Rio de Janeiro: IPEA, 
1973, pp. 180-187. 

(10) Nicholas DEWITT — Education and Professional Employment in the 
USSR, Washington D.C.: National Science Foundation, 1901, pp. 90-97, 
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escolares menos desenvolvidas. Em outras palavras, trata-se de 

sistemas bastante semelhantes, atendendo a alunos num nivel 

equivalente de escolaridade, porem que apresentam habilidades 
pessoais muito diferentes, o que possivelmente explica em boa 

parte o sucesso de um e o fracasso do outro. 

4. O MUNDO DO TRABALHO E O MUNDO DA ESCOLA 

As seqoes anteriores descreveram uma tipologia de ocupa- 

^oes, organizadas segundo uma ordem crescente de exigencias 

de aprendizagem e de conteudo de abstraqao, e uma segunda tipo- 

logia de objetivos educacionais, ate certo ponto, simetrica com a 
primeira. A presente seqao tentara contrasta-las. Em um dado 

instante de tempo, um estoque de mao-de-obra com determina- 
das qualificagoes estara ocupando uma dada estrutura produtiva 

em que se poderia especificar as caracteristicas exigidas para o 

desempenho do trabalho, segundo as categorias mencionadas. 

Esta estrutura produtiva pode ser atendida por forqas de tra- 
balho possuindo perfis bastante variados, isto e, nao ha uma 

especificagao unica para cada estrutura produtiva. Cada ocupa- 

qao, na maioria das vezes, pode ser exercida poi- pessoas de ca- 

pacitaqoes profissionais substancialmente diversas. Em alguns 

casos, a substituiqao de mao-de-obra de menor nivel de qualifi- 

caqao por outra mais educada pode resultar em acrescimo de pro- 

dutividade. Em outras, a melhoria de produtividade pode ser 
desprezivel ou nula. 

Poder-se-ia dizer quase a mesma coisa de outra forma, afir- 

mando que, para a maioria das ocupaqdes, as variaqoes no perfil 
educacional da pessoa que a exerce tern efeitos nao lineares sobrc 

a produtividade. Pode haver limiares abaixo dos quais se obser- 

varao quedas sensiveis na produtividade do individuo. Outras 
situa^oes permitem observar uma sensibilidade minima na produ- 

tividade a variaqoes no perfil educacional, e assim por diante. 

Suponha-se que, em uma dada sociedade "X", existem posi- 

<;oes cujo exercicio nao necessita de qualquer tipo de prepara(;ao» 

e onde um bom desempenho pode ser obtido com niveis muito 
baixos de desenvolvimento cognitivo. Qualquer aumento no ni- 

vel educacional da forqa de trabalho ocupando estas posigoes te- 

ra efeitos diretos despreziveis sobre a produtividade. Em outras 
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palavras, em termos da execuqao do trabalho, seria redundante 

qualquer esforgo de educagao adicional da mao-de-obra. 

Observem-se agora aquelas ocupaqoes para as quais se exi- 
ge aprendizagem mas cujos componentes abstratos para apren- 

dizagem ou para execuqao sao minimos. Inicialmente, e neces- 

sario chamar a atengao para uma distin^ao raramente feita na li" 

teratura: o mvel de desenvolvimento cognitivo necessario para 
um eventual desempenho correto da ocupaqao nao e o mesmo re- 

querido para aprender a ocupaqao em um periodo relativamente 

curto de tempo. Seja em termos de escolariza<;ao (manejo de lin- 
guagem oral e escrita), seja em termos de inteligencia (medida 

em testes), o processo de aprendizado acelerado exige mais de- 

senvolvimento que o exercicio da ocupa^ao. Nao e por acaso que 
alguns psicologos conceituam inteligencia como capacidade para 

aprender. Se esta hipotese for correta, uma economia que cres- 

ce rapidamente, com bruscas mudanqas estruturais, requer uma 
forqa de trabalho mais inteligente e mais escolarizada(11). Pelo 

contrario, em uma economia em lento crescimento vegetativo es- 

ta faixa de mao-de-obra pode operar com niveis de sofistica<;ao 

lingiiistica mais baixa, contudo nao necessariamente menos pro- 
dutiva. 

O presente argumento pode ser explorado mais a fundo do 
ponto de vista da estrategia didatica do treinamento. O treina- 

mento no local de trabalho pelo metodo de "aprender fazendo", 

em um regime de mestre-aprendiz, impoe exigencias de conheci- 
mentos linguisticos e pensamento abstrato muito mais modestas 

que a versao "escolarizada" do treinamento. Em compensagao, 
e um processo lento oinde o numero de pessoas que se pode trei- 

nar simultaneamente e severamente limitado(12). 

Quando ha tempo, e praticamente ilimitada a oferta de pes- 

soial altamente treinado. Veja-se que, por exemplo, nao ha escas- 
sez de rendeiras, cesteiras e seleiros, no Nordeste do Brasil, em- 

bora estas sejam ocupaqoes de elevada complexidade, longo 
treinamento e aprendizagem "desescolarizada" 

(11) Deixando de Ipjdio um componjente gengtioo, cuja imiportancia se este 
deixando de analisar, inteMgencia aqui se refere a um treinamento 
linguistico pre-eseolar recebido em oasa. 

(12) V., a esse tnespeito, C.M. CASTRO e A. MELLO e SOUZA — Mao-de- 
Obra Industrial no Brasil, Rio de Janeiro: IPEA, 1^74, O^p. IX. 
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Por outro lado, o treinamento formalizado, seja em progra- 

mas dentro de fabricas, seja em escolas, opera com uma estrate- 

gia didatica distinta. A caracteristica mais marcante e a maior 

participaqao da linguagem no aprendizado. As aulas expositivas 

substituem em parte o contato direto, a manipulaqao e a observa- 

Qao. A falta de habito com as rotinas escolares pode alienar o 

treinamento e o distanciamento entre a prelegao e o objeto de es~ 

tudo pode reduzir a motivaqao daqueles menos afeitos a esse es- 

tilo de ensino. Mais importante ainda e a enfase na linguagem 

escrita. Parte importante do aprendizado e feita atraves de 

leitura. 

Aqui se adentra um ponto nevrailgico da questao: compre- 

ensao de leitura. Quantos anos e necessario para entender ©■ que 

se le? Que proporqao daqueles que terminam seus estudos po- 
dem de fato usar a leitura como instrumento de aquisiqao de in- 

formaqoes? 

Estudos recentes moistram resultados bastante curiosos. Es- 

tima-se que a leitura de jornais requer em media de quatro a seis 
anos de escolarizaQao. Nos Estados Unidos verificou-se que 

50,7% dos graduados de High School (doze anos de escolariza- 
gao) em uma amostra eram funcionalmente analfabetos(13). 

Embora exlsta relativamente escassa pesquisa sistematica a 
respeito, e razoavel inferir que grande propor^ao das pessoas que 

terminam seus estudos com alguns anos de educaqao, ou mesmo 

com o primario completo, nao chegou a adquirir uma instrumen- 
taqao no uso da leitura e escrita que permita a aquisiqao eficien- 

te de conhecimentos por e&sa via. 

Nesse caso de ocupaqoes que exigem aprendizado mas nao 
pensamento abstrato, a escolarizaqao pode ser uma pre-condiqao 

para o treinamento profissional "escoilarizado" Contudo, essa 
forma de treinamento nao constitui a unica maneira de adquirir 

os conhecimentos necessaries a ocupaqao. Em uma situagao em 

que e possivel o treinamento pela pratica, a escolaridade pode ser 

uma condigao suficiente mas nao necessaria a produtividade. 

Por outro lado, havendo elevado ritmo de aumento da de- 

manda ou a ausencia de uma massa critica de mao-de-obra pre- 
viamente qualificada nesse mister, a escolarizaqao insuficiente 

(13) John SIMMONS — «Education, Property and Development^ Bank 
Staff Working Paper n.o 188, Washingfton D. C.: IBRD, 1974, p. 18. 
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pode vir a criar limitaqoes no processo de preparaqao da mao-de- 

obra. Como comentario final ao tipo de caso em exame, cabe 

mencionar que a educaqao formal torna as pessoas mais treina- 

veis por metodos "escolarizados", mas isto representa apenas um 

potencial. Para que este se materialize o treinamento1 e necessa- 

rio a existencia de escolas ou programas vocacionais ou profissio- 

nais. Por trivial que possa parecer esta observaqao, e forqoso no- 

tar que o ponto de estrangulamento em paises como o Brasil esta 

no lado deste treinamento vocacional e nao na oferta de pessoas 

com o nivei de educaqao formal considerado pre-requisito para o 

treinamento. relativamente pequeno o numeroj de pessoas trei- 

nadas em cursos do tipo SENAI ou equivalente como proporqao 

da mao-de-obra industrial brasileira. 

Pode-se examinar agora a situaqao das ocupaqoes que exi- 
gem um certo poder de abstraqao para seu exercicio adequado. 

Estas correspondem as ocupaqoes onde a educaqao formal se 

torna indispensavel, nao apenas para seu aprendizado mas tam- 

bem para sua pratica quotidiana. A ausencia de alternativas no 

desenvolvimento da capacidade para operaqdes simbolicas tern 
constituido uma limitaqao irremovivel nos dias de hoje. A estra- 

tegia didatica para seu aprendizado parece, em principio, consis- 

tente com aquela adotada pela escola convencional. 

Esta-se sugerindo, portanto, um forte nexo entre educaqao 

formal e produtividade neste grupo de ocupaqoes. Contudo, se o 

modelo didatico parece adequado, em principio, sua operaciona- 

lizaqao oferece dificuldades incontaveis em paises como o Brasil. 

O numero de anois necessaries para obter um nivel de desen- 
volvimento satisfatorio e muito dificil de especificar. Sabe-se, 

contudo, que nos paises subdesenvolvidos esse numero e conside- 

ravelmente superior, como o sugerem os estudos do TEA nas 
provas de compreensao de leitura e ciencias. Mostrou-se que, nos 

paises industrializados, os alunos atingem em media o nivel de 

desenvolvimento atingido nos paises subdesenvolvidos ao fim do 

secundario cerca de quatro anos antes. Alem dissoi, sabe-se que a 

variancia de aproveitamento e bastante elevada e que nossos sis- 

temas escolares sao altamente seletivos em termos de classe 

social. 

De qualquer forma, ha a sugestao de que a disponibilidade de 
mao-de-obra com capacidade para operaqoes simbolicas deva ser 

inferior aquela que seria necessaria para preencher as ocupaqoes 

desta categoria. Esta discrepancia entre disponibilidade e neces- 
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sidades e agravada pela existencia de barreiras de preconceitos 

contra certos tipos de atividades manuais. Em outras palavras, 

o que existe nao e simplesmente uma escassez de gente com as 

qualificaqoes basicas adequadas, mas sim escassez de pessoas dis- 

postas a O'ferecerem sens serviqos em ocupaqoes manuais qualifi- 

cadas ou tecnicas. As pessoas oriundas de classe media ou alta 

ale agora tern revelado interesse muito limitado por estas ocupa- 

qoes. Como conseqiiencia, o recrutamento e em grande parte res- 

trito a individuos cujas familias pertencem aos estratos inferio- 

res. Em virtude do alto grau de seletividade do sistema educa- 

cional, o numero de crianqas de classe baixa que chega a educa- 

93.0 secundaria e bastante restrito, cerca de 20% nas turmas ini- 

ciais do secundario (antigo ginasio) e de 10% no termino deste. 
Trata-se, portanto, de um ponto de estrangulamento gerado pelo 

fato de estas ocupaqoes serem abastecidas por um estrato social 

inferior, com uma participaqao muito limitada na escolarizaqao 

de nivel secundario. 

5. EFEITOS INDIRETOS: ADMINISTRAQAO 

E ATITUDES 

Ate agora abordou-se o efeito da educaqao sobre o desempe- 

nho das opera^oes centrais envolvidas em diversas categorias de 
ocupaqoes. Na realidade ha outros efeitos indiretos ate agora 

nao mencionados. Ha, alem disso, efeitos em areas afetivas que 

interessam menos a este ensaio. 

A partir de uma certa escala de operaqSes, passa a ser inte- 

ressante para as empresas se utilizarem de instrugoes escritas 
para a administracao interna do pessoial. Quer se trate de instru- 

qoes de servigo relativas a produqao, quer de controle de pessoal, 
e possivel reduzir os gastos de tempo da gerencia atraves da uti- 

lizagao de instruqoes escritas. Nesse sentido, a alfabetizaqao 
funcional da forqa de trabalho pode resultar em maior convenien- 

cia administrativa e maior eficiencia no funcionamento da orga- 
nizaqao. As comunica<;6es por escrito, portanto, sejam em cara- 

ter individual ou em murais e boletins, podem aumentar a produ- 

tividade da empresa. Contudo, e necessario um nivel razoavel de 

escolaridade para poder apreender estas instruqoes. Freqiiente- 
mente, alguns anos de educaqao primaria mostram-se insuficien- 

tes para a compreensao adequada de ordens internas de serviqo 
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Outro aspecto merecedor de menqao e o fato de nao ser ne- 
cessaria a escolarizaqao de todos os membros da forqa de traba- 
Iho. Em mveis de ocupaqoes manuals, a freqiiencia e a comple- 

xidade das comunicaqoes e relativamente reduzida, de tal forma 
que os operarios podem ajudar-se entre si. As redes orais de co- 

municaQao interna podem completar o fluxo de transmissao de 

informa^oes iniciado pela linguagem escrita. 

Nao vemos possibilidades muito concretas de avaliar quanti- 

tativamente a importancia da alfabetiza^ao funcional na reduqao 
dos custos administrativos. Teremos de nos contentar com a me- 

ra presuncao de que esta alfabetizaqao pode fazer alguma dife- 

ren(;a. 

Um outro aspecto que nao vimos mencionado na literatura 

e que parece interessante de explorar e o efeito da alfabetizaqao 

funcional sobre o nivel administrativo em que se tomam as deci- 

soes dentro de uma organizaqao. Exceto em niveis hierarquicos 

extremamente baixos, todo funcionario de uma organizaqao tern 
uma dose ainda que modesta de funqoes administrativas. Um 
operario especializado po^de ter que fazer pedidos de material ou 

materia prima, pode ter que tomar decisSes sobre manutenqao 

de sua maquina, e provavelmente algumas decisdes sobre o ritmo 

de sua produqao. O exame cuidadoso de ocupa^oes manuais 

qualificadas revelara possivelmente uma dose insuspeitada de pe- 

quenas decisoes administrativas. Estas tarefas, que ocorrem pa- 

ralelamente as operaqoes mais centrais da ocupaqao, tern seu de- 
sempenho muito claramente influenciado pela escolaridade do 
funcionario, qualquer que seja a influencia da escolaridade sobre 

o desempenho da fungao principal. Tais rotinas administrativas 

freqiientemente exigem leitura e escrita mas, alem disso, envol- 

vem a interpretagao de regras, regulamentos, especificaqoes tec- 

nicas, calculos numericos simples, conhecimento de pormenores 

burocraticos etc. De certa forma, exigem um nivel de conceptua- 

lizagao e operaqoes simbolicas que pode ser mais elevado do que 

aquele exigido pelas opera^oes centrais da ocupaqao. clara. 
portanto, a contribuiqao da educaqao formal na eficiencia com 

que se realizam essas operaqoes perifericas. 

Conseqiientemente, o numero e a complexidade destas ope- 

ragdes que podem ser delegadas a mao-de-obra de um determina- 

do tipo, qualquer nue seja ele, sera fungao do nivel de educagao 

formal desta mao-de-obra. A maior escolaridade da mao-de-obra. 

permite que em cada grau bierarquico seja absorvida uma dose 

mais elevada de decisoes e fungoes administrativas. A fungao 



50 

da escolaridade e, pois, abaixar o nivel a que sao tomadas as de- 

cisoes na oirganizaqao. Uma mao-de-obra pouco escoiarizada em 

geral fara com que decisoes relativamente simples tenham de 

ser tomadas a um nivel hierarquico mais elevado. 

Se se considerarem os problemas cronicos de escassez de 
quadros administrativos em paises subdesenvolvidos, o que 

alguns autores reputam como um dos estrangulamentos mais se- 

ries ao processo de desenvolvimento, e facil concluir que ha 

grande pertinencia em aliviar a carga administrativa atraves do 
abaixamento do nivel em que se tomam as decisoes da empresa. 

Parte do tempo da administra9ao, quer se esteja falando de dire- 
tores ou de supervisores ou capatazes, e gasto tomando decisSes 

de rotina, enquanto que alguma fraqao de seu tempo podera ser 
dedicada a atividades de planejamento, revisao de rotinas e, en- 

fim, de atividades que podem apresentar forte impacto sobre o 

nivel de produtividade. Ora, as atividades deste primeiro grupo 

sao muito mais inadiaveis e essenciais a continuidade no funcio- 

namento da empresa. Na medida em que um funcionario estiver 

sobrecarregado com fun^oes administrativas, menor sera o tem- 

po que podera allocar a estudos e planejamento de suas ativida- 

des. A ideia, portanto, consiste em que, alem da mera economia 

administrativa resultante na redu^ao do nivel onde se tomam as 
decisoes, pode haver um impacto mais importante, a medida em 

que se libera tempo da administraqao que se passaria a dedicar a 
tarefas mais dificeis e mais nobres. 

Resta mencionar, ainda que brevemente, os efeitos nao-cog- 

nitivos ou afetivos da educaqao. Autores como GINTIS tern en- 
fatizado a importancia de fatores afetivos no processo de escola- 

riza9ao(14). Dada a preeminencia recente da ideia de que a esco- 

la tern funqoes e efeitos mais impoirtantes nas areas afetivas que 

no desenvolvimento cognitive, cabe pelo menos mencionar este 
aspecto, embora nao seja o topico central deste ensaio. 

DREEBEN tern enfatizado a fungao da escola como agencia 

de socializaqao dos individuos dentro dos valores de uma socie- 

dade industrializada e burocratizada. A escola seria uma transi- 

qao entre a familia e a sociedade. Nela seriam socializados aque- 
les valores que sao funcionais na operaqao de uma sociedade mo- 

(14) H. GINTIS — «Education, Technology and the Characteristics of 
Worker Productivity^ American Economic Review, maio, 1971, 
pp. 226-279. 
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derna e complexa, predominando esta funqao sobre a de trans- 

missao de informa(;6es(15)- 

Contudo, esta funqao de socializa^ao e preparaqao nao e mo- 

nopolisticamente exercida pela escola. As proprias empresas po- 

dem exerce-la no contexto do processo produtivo. De resto, a 

formagao de aprendizes tradicionalmente pressupoe pessoas com 

mveis de escolarizaqao muito reduzida. O. JENSEN comparou 

escola e empresa na modificaqao de um vetor de componentes 
afetivos em cinco paises subdesenvolvidos, mostrando que, em- 

bora para os paises subdesenvolvidos estudados a escola seja um 

fator de socializaqao mais poderoso do que a fabrica, o tempo de 

permanencia do operario nela esta tambem significativamente 

correlacionado com uma escala atitudinal de modernismo(16) 

O argumento aqui e analogo aquele desenvolvido na seqao 4. 

Se a taxa de absor<;ao de mao-de-obra nao sobrecarrega a empre- 

sa com pessoas em processo de treinamento — o que quer dizer, 

aprendendo rotinas de trabalho e ajustando-se aos valores e prin- 
cipios de funcionamento de uma organizaqaoi burocratica — e per- 

feitamente possivel treinar a mao-de-obra na propria empresa. 
Por outro lado, uma taxa elevada de absorqao de mao-de-obra in- 

dicaria a conveniencia da escola como agente de socializaqao e 
transformaqao de valores. Sendo este o caso, seria estrategica- 

mente indicada a expansao do processo de escolariza<;ao formal 

em paises onde os niveis de absor^ao de mao-de-obra industrial 

sao muito elevados. 

6. CONCLUS5ES 

Dadas as caracteristicas do topico abordado neste ensaio, li- 

mitamo-nos, em boa parte, a organizar nossas ideias a fim de po- 

der fazer as perguntas corretas, muito mais do que responde-las. 

De qualquer forma, sugerem-se algumas conclusoes. 

(15) R. DREEBEN — «Oin What is Learned in School», Reading, Mass : 
Addison Wesley, 1968. 

(16) O.E. JENSEN, — "The Socialization of Competence in the Factory 
and the School», Doctoral Dissertation, School of Education, Stanford 
University, s/data, Tabelas VI-2 e VI-4 nas pp. 96-99. 
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Examinaram-se os efeitos diretos da educaqao sobre a pro- 

dutividade no sistema industrial, comparando as qualifica^Ses 
geradas pela escola com aquelas que parecem exigir os diferentes 

grupos ocupacionais. Apesar da precariedade dos dados em que 

se apoia a presente analise, ha a sugestao de que as ocupaqoes 

nao qualificadas nao requerem qualquer tipo de educaqao. Ha 
alem disso, uma ampla variedade de ocupaqoes que exigem um 

aprendizado que pode ser demorado, e onde a escolarizaqao pode 

permitir a formalizaqao do treinamento, mas que pouco 

influenciam o desempenho da ocupaqao propriamente di- 

ta. A necessidade ou conveniencia de um treinamento em 

prazo restrito pode ditar a exigencia de niveis de desenvolvimen- 

to cognitivo ou de escolarizaqao superiores aqueles que seriam 
necessarios para o desempenho da ocupaqao. Em casos de au- 
mento da demanda a um ritmo elevado, o processo de treinamen- 

to pela pratica ou nos postos de trabaihos pode ser insuficiente 

para abastecer a demanda, fazendo-se necessaria a formalizaqao 

do treinamento. Nestas situaqoes a escolarizaqao formal sera 
um requisito para o desenvolvimento e preparaqao da forqa de 

trabalho. Finalmente, abordaram-se aquelas ocupaqoes onde se 

exige um certo poder de abstraqao. Nestas as contribuiqoes da 
escolarizaqao formal sao definitiva e praticamente insubstituiveis. 

Em paises como o Brasil tudo indica haver um ponto de estran- 

gulamento na oferta de pessoal com tais qualificaqoes. Contudo, 

o deficit parece originar-se do pequeno numero de pessoas de 
classe social baixa atingindo ou completando a escolarizaqao se- 
cundaria. Isto se deve a que a classe media, que obtem resultados 

muito- mais favoraveis no sistema educacional, mostra grande re- 

lutancia em aceitar ocupaqoes manuais qualificadas ou tecnicas. 

A escolarizaqao, por outro lado, parece exercer efeitos indi- 

retos positives sobre a produtividade em praticamente todos os 

niveis ocupacionais. Os custos administrativos de gerenciar uma 

mao-de-obra mais escolarizada podem ser reduzidos devido a 

utilizacao de processos escritos de comunicaqao e informaqao. 
Alem disso, mesmo as ocupaqoes onde as atividades principais 

sao pouco afetadas pelo que se aprende na escola possuem mui- 
tas vezes um componente administrativo paralelo onde e mar- 

cante o efeito da escolarizaqao^ A medida em que seja possivel 
transferir para niveis mais baixos da hierarquia certas catego- 

rias de decisoes, os escaloes superiores disporao de mais tempo 

para atividades de analise e planejamento, cujo impacto sobre a 
produtividade pode ser importante. Todavia, as possibilidades 

presentes de avaliaqao quantitativa desses efeitos indiretos sao 

bastante remotas. 
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