
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 

CENTRO DE HUMANIDADES 

PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM SOCIOLOGIA 

Inclusao e estigmatiza^ao na universidade publica: o caso 

do PEC-RP no curso de Ciencias Sociais da UFCG 

DENIZE ZORAIDE ALEXANDRIA FERNANDES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAMPINA GRANDE - PARAIBA 

ABRIL DE 2006 



DENIZE ZORAIDE ALEXANDRIA FERNANDES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

INCLUSAO E ESTIGMATIZACAO NA UNIVERSIDADE PUBLICA: O 

CASO DO PEC-RP NO CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS DA UFCG zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dissertagdo de Mestrado submetida a 

Coordenagao do Programa de Pos-Graduagao em 

Sociologia da Universidade Federal de Campina 

Grande como requisite) para obtenqao do grau de 

Mestre em Sociologia 

CAMPINA GRANDE - PARAIBA 

ABRIL DE 2006 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENIZE ZORAIDE ALEXANDRIA FERNANDES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

INCLUSAO E ESTIGMATIZAgAO NA UNIVERSIDADE PUBLICA: O 

CASO DO PEC-RP NO CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS DA UFCG 

Banca Examinadora: 

Prof. Dr. Luis Henrique Cunha 

Orientador 

Prof. Dr. Antonio Berto Machado 

Examinador Externo 

Prof. Dr. Lemuel Dourado Guerra Sobrinho 

Examinador Interno 

CAMPINA GRANDE - PARAIBA 

ABRIL DE 2006 



Dedico este trabalho a minha wide 

Zelia, meu pai Damdsio, mens irmdos 

Darlan e Junior e a ioda minha familia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i i i 



AGRADECIMENTOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Deus, sempre presente em minha vida; 

Porque todo periodo de elaboracao de uma pesquisa e sempre cheio de barreiras, de 

dificuldades, preciso dizer que nao teria conseguido chegar ao fim deste trabalho sem o 

auxilio e orientacao incondicionais de meu querido orientador Luis Henrique Cunha, a quern 

agradeco imensamente a solidariedade, a paciencia, enfim, tudo o que tem feito por mim 

desde que nos conhecemos, principalmente naqueles momentos mais dificeis, onde seria mais 

facil desistir das tarefas; 

A competente dedicacao, os conselhos, sugestoes, encorajamento e generosidade dos 

professores que aceitaram trabalhar comigo nesta pesquisa, na condicao de avaliadores, 

Lemuel Guerra e Antonio Berto Machado; 

A ajuda imprescindivel do pesquisador institucional Farias e da coordenadora de programas e 

estagios, Betania, ambos da UFCG, sem a qual nao teria dado os primeiros passos para a 

elaboracao desta pesquisa; 

Devo um agradecimento muito especial a todos os funcionarios do Programa de Pos-

Graduacao em Sociologia (PPGS) - UFCG - Rinaldo, Zezinho, Lindecia, Rosicler e 

Joaozinho (muito querido). Agradeco a Ana e a Emilia, funcionarias da coordenacao de 

graduacao da UACS. A Ruy, funcionario da coordenacao de administracao da UACS. Sempre 

recebi muito carinho, incentivo e todos foram importantes colaboradores para a realizacao 

deste trabalho; 

Minha mais profunda gratidao a todos os alunos e professores que me receberam para as 

entrevistas, dedicando-me parte do seu tempo e dividindo comigo suas historias, com 

esperanca de ver que essa pesquisa possa, de algum modo, contribuir para a transformacao da 

realidade; 

Ao apoio e a presenca fortissima de pessoas amigas, como Maria, Nevinha, Clodoaldo e 

especialmente Roosevelt, Elania e Karlla, que sempre manifestaram seu amor por mim, que 

acreditam em mim, em minha capacidade e sempre estiveram ao meu lado durante todo o 

periodo em que estive fazendo parte da universidade, desde a graduacao ate o mestrado. 

iv 



RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No ambito do debate acerca das politicas de inclusao social adotadas pelas 

universidades publicas brasileiras na ultima decada uma questao tem sido ainda pouco 

abordada: como as relacoes sociais no interior das proprias universidades sao afetadas pelas 

politicas de inclusao e em que medida as universidades publicas tem combinado projetos de 

acao afirmativa com medidas que possibilitem a integracao efetiva dos alunos beneficiados 

por estas politicas em seu ambiente academico. 

Criado em 1997 pela Universidade Federal da Paraiba, o Programa Estudante 

Convenio - Rede Publica (PEC-RP) facilitou o acesso de professores nao licenciados em 

efetiva atuacao profissional em escolas publicas, atraves de processo seletivo simplificado, 

nos cursos de Hcenciatura da UFPB e da Universidade Federal de Campina Grande (criada 

como desmembramento da primeira, em 2002). No curso de Ciencias Sociais do Centro de 

Humanidades da UFCG, a insercao desses alunos tem definido formas de relacoes e 

configurac5es sociais novas, dividindo os estudantes em dois grupos: o do alunado PEC, 

estigmatizado, e o do alunado nao PEC (alunado que ingressa na universidade principalmente 

atraves do vestibular). Este trabalho analisa o processo de constituicao de duas identidades 

diferenciadas entre os estudantes do curso de Ciencias Sociais, em que o grupo majoritario 

(alunado nao PEC) e o minoritario (alunado PEC) tem suas imagens confrontadas em termos 

do desempenho academico. As representacoes do alunado PEC sao carregadas de conteudos e 

atributos negativos e depreciativos, que definem as formas pelas quais se relacionam tanto 

com os demais alunos do curso quanto com os professores. 

Os jogos de atribuicoes de identidade e de seus significados revelados pela pesquisa, 

tanto quantitativa quanto qualitativa, permitem compreender como relacoes de poder operam 

nas novas configuracoes sociais criadas pela politica de inclusao instituida pelo PEC-RP. A 

problematica insercao do alunado PEC no curso de Ciencias Sociais da UFCG e o estigma 

que lhe e associado possibilitam a ampliacao do debate sobre as politicas de inclusao, de 

modo a incorporarem mecanismos de acompanhamento de estudantes beneficiados por elas 

depois do ingresso na universidade, evitando que integrem grupos minoritarios estigmatizados 

no interior das instituicoes em que estao sendo acolhidos, situacao que afeta tanto a 

credibilidade destas politicas quanto o processo de ensino-aprendizagem. 

Palavras-chave: configuracoes sociais, relacoes sociais, identidades, estigma. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

In the middle of the debate about the inclusive policies adopted by the Brazilian state-

sponsored (federal) universities in the last decade there is a question that has not been much 

discussed: how the social relations inside the universities themselves are affected by these 

policies, and how these universities have combined projects of affirmative action with measures 

that allow the effective integration of the students benefited by these same policies in the 

academic environment. 

Created at the Federal University of Paraiba (UFPB), ThezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Programa Estudante Convenio 

- Rede Publica (PEC-RP) [The Student - Public School Partnership Program] facilitated the 

entrance of in-service teachers with an professional practice in public schools-through a simplified 

university entrance examination-in the undergraduate courses at the Federal University of Paraiba 

(UFPB) as well as in the Federal University of Campina Grande (UFCG) which was created as a 

dismembering of the former in 2002. In the undergraduate course of Social Sciences of the Center 

of Humanities at the UFCG, the insertion of these students has defined new ways of social 

relations as well as new social configurations. This insertion has divided the students in two 

groups: the stigmatized PEC students, and the non-PEC students (students who enter the 

university mainly through a non-simplified university entrance examination known as Vestibular). 

This work analyses the process the formation of two different identities among the students in the 

undergraduate course of Social Sciences, where the majority group (non-PEC students) and the 

minority group (PEC students) have their images confronted with one another when academic 

performance is concerned. The representation of the PEC students is charged with negative and 

pejorative contents that define the ways they relate with the other students as well as the teachers. 

The games of attributing identities and their meanings that were revealed in the research, 

quantitative as well as qualitative, allows us to understand how power relations operate in the new 

social configurations created by the inclusive policies established by the PEC-RP. The 

problematic insertion of the PEC student in the undergraduate course of Social Sciences at the 

UFCG and the stigma which is associated with this insertion allows the broadening of the debate 

on inclusive policies, so as to incorporate mechanisms of accompaniment of the students who are 

benefited by them after entering the university, thus avoiding that these students join stigmatized 

minority groups inside the institutions in where they study, a situation that affects the credibility 

of the policies themselves as well as the teaching-learning process. 

Key words: social configurations, social relations, identities, stigma. 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A intensificacao do debate sobre a regulamentacao de quotas nas universidades 

publicas brasileiras tem gerado a oportunidade para uma discussao, muitas vezes acalorada, 

sobre as formas de ingresso nos cursos universitarios, sobre a persistencia da desigualdade 

social no Brasil (reproduzida nas Instituicoes de Ensino Superior - IES - e mantida pela 

dificuldade de muitos jovens em terem acesso a formacao em nivel de graduacao) e sobre o 

papel das universidades publicas na reversao dessa desigualdade. Neste debate, uma questao 

tem sido ainda pouco abordada: como as relacoes sociais no interior da propria universidade 

sao afetadas pelas politicas de quotas e em que medida as universidades publicas tem 

combinado politicas de inclusao social com medidas que possibilitem a integracao efetiva dos 

alunos beneficiados por estas politicas em seu ambiente academico. 

As chamadas politicas de "acao afirmativa" (na terminologia consagrada nos Estados 

Unidos) ou tambem de inclusao social (como tem predominado no debate brasileiro) buscam 

reverter as desigualdades de oportunidades para os individuos pertencentes a grupos sociais 

especificos. Normalmente, os debates em torno destas politicas afirmativas no ambito 

universitario sao travados tendo em mente estudantes negros, indios, pobres ou deficientes, 

nos termos de democratizacao do acesso ao ensino superior (Guimaraes, 2003; Silva, 2004; 

Munanga, 2003; Valente, 2002; Araujo, 2004). 

Algumas universidades publicas brasileiras implementaram politicas de quotas em 

seus processos anuais de selecao de novos alunos (a partir de 2003, nas universidades publicas 

estaduais do Rio de Janeiro, beneficiando estudantes da rede publica de ensino, negros e 

portadores de deficiencia; e a partir de 2004, na Universidade de Brasilia - UnB, com a 

criacao de um sistema de quotas para estudantes negros, para ficar nos dois casos mais 

conhecidos) e o governo federal criou, em setembro de 2004, sob a tutela do Ministerio da 

Educacao, o Programa Universidade para Todos (Prouni), destinado a estudantes provenientes 

da rede publica com renda familiarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per capita de ate tres salarios minimos ou portadores de 

necessidades especiais (considerados "estudantes carentes") na forma de bolsas de estudo 

integrals ou parciais para cursarem graduacao em instituicoes privadas de ensino superior. 

14 



As consequencias destas medidas ainda nao podem ser completamente avaliadas, mas 

e possivel, desde ja, refletir sobre as experiencias em curso no pais, particularmente nas 

universidades publicas. A reflexao aqui proposta nao pretende enveredar nem pela analise da 

eficacia das quotas na reducao das desigualdades (Guerra, 2005; Guimaraes, 2003; Silva, 

2004) nem pela discussao das formas de implementacao de politicas de inclusao social no 

ensino superior brasileiro (Coelho, 2005). O objetivo deste estudo e contribuir com a reflexao 

teorica e pratica sobre as dinamicas de estigmatizacao dos estudantes beneficiados pelas 

politicas de inclusao no interior das universidades que os recebem, definindo formas de 

relacoes e configuracoes sociais novas, ao mesmo tempo que pretende chamar a atencao para 

uma problematica nem sempre muito visivel no debate atual. 

As reflexoes deste estudo serao desenvolvidas a partir da analise da experiencia do 

Programa Estudante Convenio - Rede Publica (PEC-RP), atraves do qual a Universidade 

Federal da Paraiba (UFPB) e a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) tem 

promovido, desde 1998, o ingresso diferenciado de estudantes em seus cursos de Hcenciatura. 

O programa e destinado a formacao de professores nao licenciados em efetiva atuacao 

profissional na rede publica de dezenas de municipios da Paraiba e alguns do Ceara. Criado 

em carater experimental em 1997, o PEC-RP promoveu a insercao, somente nos cursos de 

Hcenciatura do Campus I da UFCG, de 674 alunos entre os anos de 1998 a 2005 (Tabela 1), 

representando 21,8% do total de alunos ingressantes nestes cursos no periodo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 1. Alunado que ingressa nos cursos de Hcenciatura do Campus I da U F C G atraves do PEC-RP 

(1998 - 2005) 

Curso 

Ciencias Sociais 

P E C - R P 

Diurno Noturno 

25 33 

Total 

58 

Historia 52 95 147 

Letras 03 149 152 

Matematica 47 50 97 

Pedagogia 39 181 220 

T O T A L 166 508 674 

Fonte: Autora, com dados da PRE/UFCG. 
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0 PEC foi criado no contexto das novas diretrizes aprovadas para a educacao 

brasileira, na Lei 9.394/96 (Brasil, 1996) que definia um prazo para aquisicao de Hcenciatura 

por parte dos professores leigos em atividade na educacao basica no pais, com vistas ao 

melhoramento da qualidade do ensino publico. E tambem no contexto do Programa de Apoio 

aos Cursos de Licenciatura (PROLICEN) que, ofereceu condic5es institucionais para que a 

universidade se voltasse as questSes especificas dos cursos de licenciatura mas, sobretudo 

para preencher as vagas remanescentes nos cursos de licenciatura da UFPB, como apresenta o 

relatorio do PROAV (1997) e, em paralelo a isso, para responder as exigencias de expansao 

de vagas da universidade no que se refere a criacao de cursos noturnos, visto que existia toda 

uma estrutura inativa da universidade no turno da noite. 

Em entrevista com as professoras Socorro Pereira e Melania Rodrigues, ambas da 

Unidade Academica de Educacao, em momentos diferentes, pudemos nos certificar disso. A 

professora Socorro Pereira, primeira coordenadora do PEC em 1998, revelou a exigencia do 

MEC para a qualificacao dos professores em atividade e a necessidade de criacao de cursos 

noturnos. A professora Melania, com base no relatorio elaborado pela Comissao Permanente 

de Melhoria do Ensino/Programa de Avaliacao Institucional de 1997, relatou que havia uma 

necessidade de ocupar as vagas ociosas nos cursos de licenciatura da UFPB. 

0 fato e que, desde sua criacao, o PEC-RP tem dividido opinioes no interior das duas 

universidades e tambem os estudantes dos cursos de licenciatura em dois grupos: o alunado 

PEC ou pequianos(as) e os demais alunos que ingressaram pelas formas ja legitimadas, o 

alunado nao PEC1. 

No campus I da UFCG (onde a pesquisa para esta dissertacao foi realizada), 

formalmente, a unica diferenca entre estes dois grupos de alunos e que para o PEC-RP e 

elaborado um vestibular diferenciado/simplificado, atraves do qual os(as) candidatos(as) tem 

acesso ao ambiente academico. Esses(as) estudantes ingressam na universidade e tem que 

cumprir com a mesma grade curricular e o mesmo calendario que os demais. 

Na pratica, porem, a insercao do alunado PEC no meio academico tem produzido, 

ainda que de forma dissimulada, a constituicao de duas identidades diferenciadas entre os 

estudantes dos cursos de licenciatura (mais exatamente no curso de Ciencias Sociais), que se 

distinguem por algumas caracteristicas as vezes imperceptiveis, mas que acabam por definir 

as redoes sociais entre esses dois grupos de alunos e entre estudantes e professores. 

! A partir de agora, vou denominar o grupo de alunos(as) que ingressa na universidade atraves das formas ja 

consolidadas como alunado nao PEC e o grupo que ingressa atraves do PEC, de alunado PEC ou pequianos(as). 
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As observacoes feitas no curso de Ciencias Sociais, me levaram a acreditar que os(as) 

pequianos(as) sao objeto de uma discriminacao disfarcada, resultado de um silencioso 

processo de estigmatizacao, o que faz com que sejam tomados(as) e tratados(as) como 

individuos com qualidades academicas inferiores, recusando-lhes o direito de terem o mesmo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

status de membros da comunidade universitaria atribuido aos demais alunos. Esta situacao 

nao se expressa na forma de um conflito aberto, mas pode ser constatada nas conversas de 

corredores, nas relacoes em sala de aula, na impossibilidade pratica (na maioria dos casos) de 

acesso aos projetos de pesquisa e extensao por parte do alunado PEC2, e na pouca atuacao no 

movimento estudantil, no ambito da universidade. 

Parto do pressuposto de que existem, de modo ja amplamente enraizadas, diferencas 

sutis - mas com importantes efeitos nas relacoes entre estudantes e destes com os professores 

- nas imagens dos outros e nas auto-imagens do alunado PEC e alunado nao PEC dos cursos 

de licenciatura do Campus I da UFCG. Imagens construidas principalmente em torno da 

crenca de uma possivel inferioridade academica. Crencas que vao sendo articuladas na 

elaboracao de uma marca, de um estigma. 

Entre os cursos de licenciatura do Campus I da UFCG, elegi o curso de Ciencias 

Sociais como a configuracao em que a pesquisa para esta dissertacao deveria ser aprofundada. 

Esta escolha deve-se, principalmente, ao fato de, como estudante de graduacao de Ciencias 

Sociais entre os anos de 1999 e 2003, ter realizado as observacoes e questionamentos iniciais, 

de onde surgiram as primeiras inquietacoes acerca do funcionamento, numa dada 

configuracao social, dos processos de estigmatizacao de um grupo por outro. Ao mesmo 

tempo, o curso de Ciencias Sociais (entre as licenciaturas do Campus I da UFCG) e aquele em 

que o percentual de alunos(as) PEC e menor em relacao ao total de alunos ingressantes entre 

1998 e 2005 (8,61%), fazendo com que o conjunto de pequianos(as) se defina mais 

claramente como grupo minoritario./Finalmente, na graduacao em Ciencias Sociais, a grade 

curricular, mesmo para a licenciatura, preve um elenco grande de disciplinas teoricas 

concentradas nos semestres iniciais do curso - disciplinas que demandam algum tempo de 

dedicacao, de que o alunado PEC pouco dispoe, podendo ser a alavanca para o estigma da 

inferioridade academica. 

Entre os semestres de 1999.1 e 2002.2, pude ter contato com muitos(as) alunos(as) do 

PEC-RP e com algumas das alunas mantive um relacionamento mais forte, sincero e 

2 Os fatores apontados para justificar a nao paiticipacao do alunado PEC em programas de bolsas sao sempre os 

mesmos: a nao disposicao de tempo para dedicacao e o fato de ja recebem bolsa da secretaria de educacao do 

municipio. Mais adiante veremos que isso nem sempre acontece. 
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duradouro de amizade. Trabalhei, ainda, como voluntaria, do projeto PROLICEN, em 2002, 

intitulado "Alunos PEC-RP, requalificacao com o ensino dos Parametros Curriculares 

Nacionais e a construcao da cidadania", orientado pelo professor Maurino Medeiros de 

Santana. 

Um outro fator - e este foi determinante para o inicio deste trabalho - foi a ajuda 

concedida a um grupo (misto - os dois grupos de alunos ja mencionados) de alunas que 

elaboravam um trabalho para a disciplina Metodos e Tecnicas de Pesquisa I , que mais tarde 

fiquei sabendo, se aproximava muito do tema deste estudo. Era uma ajuda no tratamento 

estatistico dos dados numericos - os Coeficientes de Rendimento Escolar, CRE - para 

comparar as medias dos dois grupos de alunos, PEC e nao PEC, do curso de Ciencias Sociais, 

na tentativa de compreender o porque de a imagem do alunado PEC ser tao desgastada. 

Acredito que as alunas estavam associando as imagens dos estudantes as medias 

escolares. As respostas encontradas tambem me incentivaram a fazer pesquisa na area, agora, 

observando com mais cuidado os fenomenos especificos de interacao entre grupos, tendo 

como arcabouco teorico fundamental para o embasamento de reflexao, a relacao entre 

"estabelecidos ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA outsiders" desenvolvida por Norbert Elias e John L. Scotson (2000). 

As questoes de proximidade e de pertencimento se apresentam como fatores 

primordiais para a elaboracao deste estudo, que visa compreender como sao travadas as 

relacoes entre esses dois grupos de alunos no ambiente exclusivamente academico, ja que e 

onde eles se encontram, configuracao social completada pelo grupo dos docentes, que neste 

processo de estigmatizacao exercem um papel determinante. 

E justamente porque Elias estudou as relacoes cotidianas entre dois grupos e o jogo de 

poder que essas relacoes esconde, que o escolhi para me auxiliar nesta reflexao. Da forma 

como estao colocadas, compreendo que as relacoes entre o alunado PEC e o alunado nao PEC 

podem ser analisadas como um caso exemplar das relacoes entre estabelecidos e outsiders -

em que os "estabelecidos" sao os estudantes admitidos no meio academico atraves, 

principalmente do vestibular convencional e os outsiders sao os estudantes admitidos atraves 

do PEC-RP. 

O PEC e os diversos preconceitos que ele desperta revelam que os jogos de atribuicoes 

de identidade e de seus significados em torno dos referenciais de genero, de aparencia, de 

conduta e de afeicoes constituem-se enquanto relacoes de poder. Para pensar estas questoes e 

orientar o trabalho de pesquisa creio ser conveniente considerar as contribuicoes de Norbert 

Elias (1994a; 1994b; 1997; 2000), notadamente com o conceito de configuracao e a dinamica 

da estigmatizacao, e de Erving Goffman (1985; 1988), com suas reflexoes sobre o estigma, 
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alem de contar como apoio teorico de autores como Anselm Strauss (1999) para analisar as 

dinamicas das identidades. 

0 conceito de configuracao ou figuracao permite pensar que as instituicoes e os 

grupos sociais nao sao estruturas que existem acima dos individuos, exteriores e alem deles. O 

sentido figuracional e usado para ilustrar redes de interdependencia entre individuos e a 

distribuicao de poder nestas redes. E importante apontar que Elias nao tem uma visao estatica 

dessas configuracoes e busca capta-las em continuo processo de constituicao e transformacao. 

Nesse sentido, configuracoes nao podem ser planejadas, programadas ou previstas porque sao 

construidas e redimensionadas o tempo todo (Elias e Scotson, 2000; Heinich, 2001). 

Erving Goffinan (1988) deixa claro que o estigma nao esta relacionado apenas a um 

defeito fisico, mas tambem a uma organizacao socialmente estereotipada, podendo esta afetar 

a identidade pessoal. O termo estigma serve para designar um atributo que aflige a pessoa, 

mas, na verdade, e em termos de relacoes que e preciso falar quando se trata de estigma. 

Para Anselm Strauss (1999), as identidades sao construidas nas situacoes de interacao 

como resultados das avaliacoes que sao feitas das imagens dos individuos, seja por eles 

mesmos, seja pelos outros. No entanto, "as interacoes acontecem entre individuos, mas os 

individuos tambem representam coletividades diferentes e muitas vezes multiplas que se estao 

expressando por meio das interacoes" (Strauss, 1999, p. 26). Neste sentido, para este autor, 

nao ha como isolar identidades individuals das identidades coletivas. Elas se constituem 

reciprocamente (Velho 1999). 

A representacao do alunado PEC que permeia certos grupos na UFCG e carregada de 

conteiidos e atributos negativos e depreciativos - tais como o de "invasores", "atrasados", 

"incompetentes", "preguicosos" - que apontam para a presenca declarada de atitudes e 

sentimentos discriminatorios contra esses(as) alunos(as). Maioria de mulheres, donas de casa, 

professionals da educacao, inseridas numa faixa etaria maior que 25 anos (acima do que e 

entendido como normal para os estudantes universitarios), sao tracos tidos como tipicos deste 

grupo de estudantes, sendo apreendidos como uma "qualidade differencial" - nos termos de 

Goffinan (1988) - suficientes para os tornarem desacreditados. 

O fato de essas caracteristicas nao serem aceitas socialmente como normais torna os 

seus portadores pessoas estigmatizadas. Estigma e uma marca que desqualifica; e imputado a 

determinados individuos ou grupos sociais por outros individuos ou grupos (Goffinan, 1988). 

Estigmatizado e aquele que sofre preconceito social e e marcado para que todos possam 

identifica-lo como sendo um que nao e igual a todos. O estigma leva a uma grande 

discriminacao que exacerba desnecessariamente os problemas das pessoas e essa 
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discriminacao limita a quantidade de recursos para o campo de socializacao dos grupos e 

impede a capacidade de progressao numa carreira, que depende dos talentos pessoais, da 

destreza, da experiencia e motivacao. Sendo assim, o termo "PEC" torna-se um adjetivo que 

constitui uma categoria capaz de agrupar, numa identidade comum, diferentes tipos de 

pessoas com caracteristicas que parecem opor-se ao adjetivo "eficiente" justamente porque foi 

associado a anormalidade e os "nao PEC" a normalidade no meio academico. Desse modo, a 

atribuicao da identidade "pequiana" se torna um agravo, uma acusacao contra um padrao de 

comportamento que se deve ter em um determinado espaco de atuacao. 

O preconceito contra os(as) alunos(as) do PEC, muitas vezes pautado no rendimento 

escolar, encobre o fato de que a oposicao contra esses alunos tem sua origem no campo das 

configuracoes, pois sob varios aspectos eles ameacam a ordem dominante. Esse preconceito 

articula identidades sociais afirmando a diferenca entre o mais proximo que representa a 

maior ameaca. O caso do PEC-RP e, portanto, uma experiencia que permite compreender a 

utilizacao de uma identidade como um eixo de acusacao onde estao em jogo nao apenas os 

conteudos a serem incorporados a essa identidade, mas tambem a previsao ou prescricao de 

espacos de atuacao, comportamentos e atitudes. 

A construcao da identidade de "aluno(a) PEC", do modo como tem sido realizada, 

lanca esses(as) alunos(as) para um lugar no grupo de pessoas incapazes. Correlacao com 

incompetencia faz-se tambem porque a grande maioria e mulher, o que faz com que sejam 

avaliadas por um modelo de feminilidade que envolve aspectos como beleza, elegancia e 

idade O julgamento pela negacao de um padrao de beleza e da elegancia corrobora com os 

signos de distincao social. E essa classificacao e capaz de articular elementos associados a 

origem social, de modo que fica claro que nao e apenas a identidade de aluno que traz o 

conteudo de incapacidade. Qualquer um desses referenciais permite a atribuicao de 

identidades que carregam a qualificacao de incompetencia. 

Dessa forma, o preconceito contra o alunado PEC estigmatiza certos tracos, fazendo 

com que sejam anuladas quaisquer outras caracteristicas que possam evidenciar as virtudes 

que essas pessoas possuem, como por exemplo, a coragem para superar todas essas 

adversidades. E nesse momento que a identidade "PEC" torna-se um estigma, capaz de 

fundamentar por si so a atribuicao de caracteristicas e os julgamentos de valor. 

Na verdade, a maioria desses(as) estudantes tem demonstrado esforco, capacidade, 

vontade, determinacao. Suas historias de vida na universidade sao muito atribuladas no que 

diz respeito as suas cargas horarias, ao pagamento de suas bolsas e, tudo isso reflete nas 

atividades academicas. Ainda assim, quase nao existe espaco para desanimo, desistencia ou 
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qualquer outro indicador de fracasso, salvo nos casos mais extremos. Mesmo com tantas 

ocupacoes e ainda sendo vistos(as) como incompetentes, dao conta dos trabalhos academicos 

e tem conseguido bons resultados. Prova disso e que, no ambito da licenciatura em Ciencias 

Sociais, as medias de rendimento escolar do alunado PEC sao muito proximas das medias do 

alunado nao PEC (Grafico 1). 

-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6,21 6,25 
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-
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-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Media Geral Media do alunado nao PEC Media do alunado PEC 

Grupos de alunos 

Grafico 1. Media aritmetica dos CRE do alunado regularmente matriculado no semestre 2004.2 no curso de 

Ciencias Sociais da UFCG 

Fonte: Autora. com dados da PRE/UFCG 

Tambem e verdade que o alunado PEC tem utilizado diversas situacoes - como a de 

morar longe e mesmo a das ocupacoes extra-academicas - como um trunfo que possibilita a 

eles(as) articularem varias saidas para os seus problemas. Articulacoes estas que tem 

concedido alguns privilegios e sao tambem marcantes nas argumentacoes que visam reverter a 

conotacao negativa de certas atribuicoes de identidade. Por isso, esse texto revela tambem a 

dualidade de valores a que se veem submetidos os(as) alunos(as) PEC em suas carreiras: 

cobra-se um modelo de aluno ideal ao mesmo tempo em que se aplaude o distanciamento a 

ele, na medida em que persiste a ideia de que energia e determinacao sao atributos 

tipicamente de pessoas fortes. 

A utilizacao da teoria dos processos de estigmatizacao, proposta por Elias e Scotson 

(2000) em Estabelecidos ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Outsiders, como elemento de construcao do objeto desta pesquisa 

e norteador de muitas das reflexoes que aqui sao feitas, nao pode se dar de modo automatico, 

nao critico. A relevante contribuicao de Elias e Scotson (2000) a compreensao dos processos 

constitutivos do estigma entre um grupo estabelecido e outro outsider, colocados em relacoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de interdependencia numa mesma configuracao, da qual nao podem simplesmente escapar, 

deve ser contrastada com a configuracao especifica encontrada no curso de Ciencias Sociais 

da UFCG. 

Acredito que Elias e Scotson (2000) tem razao ao chamar a atencao para o fato de que 

mesmo entre grupos aparentemente pouco diferenciados (como e o caso do alunado PEC e 

nao PEC), sao idealizadas diferengas que marcam a divisao interna e a luta pelo controle 

social, gerando, no piano das relacoes sociais, estereotipos e preconceitos reciprocos. Elias 

chama atencao para o fato de algumas diferencas nao poderem ser atribuidas aos indicadores 

(como renda, educacao, ocupacao, religiao) que a sociologia costuma usar para explicar as 

desigualdades e as disputas entre grupos e individuos e, neste sentido, parece ser o mesmo que 

acontece no caso aqui estudado. Mesmo na ausencia de tensoes raciais, etnicas ou de classe, 

as figuracoes de estabelecidos ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA outsiders ilustram os esquemas estruturais pelos quais vao se 

constituindo desigualdades entre grupos interdependentes. Elas estao na raiz da gestacao 

coletiva de sentido por cujo intermedio os grupos processam suas trajetorias, identidades, 

hierarquias internas e, ao mesmo tempo, medem forcas e plasmam um sistema de poder. 

Ao contrario do que sugere Elias e Scotson (2000) em "Os estabelecidos e os 

outsiders", no entanto, no curso de Ciencias Sociais, nao parece ser verdade que a coesao 

social e maior entre o grupo de alunos estabelecidos. Esta e uma questao que precisa ser ainda 

aprofundada com a conclusao do trabalho de campo. Acredito, ainda como hipotese, que os 

lacos que ligam os(as) alunos(as) PEC entre si sao mesmo mais solidos. Por outro lado, nao 

creio que se possa dizer que ao grupo estabelecido esteja associada uma imagem de 

superioridade moral, ainda que certamente ao alunado nao PEC esta ligada a imagem de 

superioridade academica ou intelectual. 

A construcao do sentido social do poder em Winston Parva, estudada por Elias e 

Scotson (2000), obedece ao criterio da antiguidade. Evidencia-se a afirmacao da superioridade 

e excelencia humana e social dos que chegaram antes ao local. A esses caberia o primado 

natural quanto ao status, a dignidade grupal e a legitimidade dos direitos adquiridos. Eles sao 

os cidadaos de primeira classe. No outro polo, faz valer-se a estigmatizacao dos chegados por 

ultimo, tidos como inferiores. 

A questao da antiguidade na configuracao do curso de Ciencias Sociais tem que ser 

melhor problematizada, ja que os estudantes, indistintamente, ingressam no curso ao mesmo 

tempo. Os estudantes novos ja encontram uma determinada forma de relacoes entre os dois 

grupos de alunos. E vao sendo acolhidos diferencialmente entre alunado PEC e alunado nao 

PEC. Neste caso, a antiguidade parece nao estar relacionada com o sentimento de 
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pertencimento a um lugar, mas com as formas mais antigas (legitimadas, reconhecidas) de 

ingresso na universidade. 

Finalmente, Elias e Scotson (2000) parecem nao dar muita importancia para as 

caracteristicas fisicas ou outros elementos que componham a aparencia dos individuos como 

elementos constitutivos do estigma, ainda que certas caracteristicas (como cor da pele) sejam 

fortemente associadas a certos processos de estigmatizacao. Para os autores, e fundamental 

entender a dinamica das configuracoes entre grupos com diferenciais de poder para apreender 

o processo gerador do estigma. No quadro do processo de estigmatizacao do alunado PEC, 

considero que a diferenca de idade, que aparece como atributo fisico diferencial (Goffinan, 

1988), e considerada socialmente desqualificadora por parte do alunado nao PEC. 

O PEC-RP tem passado por algumas avaliacoes acerca de seu impacto pedagogico. 

Este trabalho, no entanto, pretendeu focalizar um aspecto negligenciado ate o momento, que 

sao as relacoes que se estabelecem entre os(as) estudantes que ingressam pelo programa e 

aqueles(as) que ingressam na UFCG por outras formas (principalmente pelo antigo vestibular, 

hoje Programa Seletivo Seriado - PSS). Neste sentido, a metodologia deve estar adequada a 

este objetivo. 

Tomando o curso de Ciencias Sociais (Centro de Humanidades/UFCG) comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA locus da 

investigacao empirica, duas estrategias complementares estao sendo adotadas. Uma estrategia 

quantitativa, como alternativa para comparar os desempenhos dos estudantes ao longo da 

licenciatura e uma estrategia qualitativa, para apreender as relacoes que se estabelecem entre 

os grupos formados pelo alunado PEC e nao PEC e tambem pelo professorado, revelando 

como os processos de estigmatizacao sao gestados na configuracao social do curso de 

Ciencias Sociais. 

A analise quantitativa, realizada no Capitulo 3, envolveu a comparacao entre o 

desempenho do alunado PEC e alunado nao PEC no curso de Ciencias Sociais da UFCG, 

atraves do acompanhamento do historico desses(as) estudantes. Alem das comparacoes das 

medias gerais, foram feitas analises comparativas entre blocos de disciplinas (particularmente 

entre os blocos teoricos e aqueles especificos da licenciatura), entre os diferentes turnos 

(manna e noite). Os dados para este trabalho foram coletados junto a Pro-Reitoria de Ensino 

da UFCG e a coordenacao do curso de Ciencias Sociais. Para realizar a analise, foi utilizado o 

Micro Soft Excel com a fmalidade de obter resultados confiaveis nos trabalhos com as medias 

e os Graficos. 

A estrategia qualitativa, desenvolvida no Capitulo 4, incluiu tanto a analise de uma 

relativamente expressiva documentacao secundaria (na forma de documentos e relatorios de 



avaliacao) sobre o PEC-RP, quanto a realizacao de pesquisa de campo, envolvendo 

observacao e a realizacao de entrevistas com professores(as) e estudantes e uma funcionaria 

do curso de Ciencias Sociais. 

Entre os elementos a serem analisados, destacamos: 

• 0 envolvimento do alunado PEC nas atividades de pesquisa e extensao, 

particularmente aquelas que destinam bolsas de estudo, bem como o envolvimento 

ativo no movimento estudantil. 

• As percepcoes construidas entre os docentes sobre o alunado PEC, atraves de 

entrevistas com a coordenadora e com o chefe de departamento do curso de Ciencias 

Sociais e alguns professores da Unidade Academica de Ciencias Sociais e tambem da 

Unidade Academica de Educacao. 

• As percepcoes e as experiencias dos(as) pequianos(as) e demais estudantes, 

buscando entender como estes dois grupos constroem a imagem do outro e a auto-

imagem. 

• Aplicacao de um questionario para tracar um perfil do alunado PEC. 

Todos esses requisitos foram observados cuidadosamente no decorrer da pesquisa, a 

fim de garantir a confiabilidade dos resultados. No entanto, devemos indicar que os aspectos 

selecionados para investigacao tinham sempre referenda a configuracao social observada. 

Assim, nao incluimos alguns aspectos considerados como relevantes porque na abordagem 

escolhida eles se tornam menos significativos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO 1 

Politicas de inclusao na universidade publica e o PEC-RP zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na decada de 1990, o debate em torno da democratizacao do acesso ao ensino superior 

no Brasil, particularmente nas universidades publicas, ganhou maior visibilidade. O resultado 

desta visibilidade foi a implementacao de politicas de inclusao social, que deveriam beneficiar 

varios grupos sociais com acesso precario ao ensino de graduacao no pais. Negros, pobres, 

indios, portadores de necessidades especiais tem sido o foco principal destas acoes. Na UFPB 

(e depois de 2002, com o desmembramento da UFPB, tambem na UFCG), o Programa PEC-

RP, ainda que nao tenha sido pensado no mesmo contexto do debate acerca das quotas, tem 

consistido numa experiencia de inclusao social, destinada a viabilizar o acesso a professores 

leigos da educacao basica da rede publica de varios municipios da Paraiba. 

Na decada de 2000, outras experiencias foram implementadas em algumas 

universidades (universidades estaduais do Rio de Janeiro, UnB, UFBA), culminando com o 

lancamento do Programa Universidade para Todos, do Ministerio da Educacao. Estas politicas 

(e tambem as criticas a elas), fazem referenda ao artigo 5° da Constituicao Federal, que 

estabelece que "todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a 

liberdade, a igualdade, a seguranca e a propriedade" (Brasil, 1988). 

O acesso a universidade, no entanto, nao quer dizer, como pensa o senso comum, que 

a partir de entao todos vao usufruir das mesmas oportunidades. Ao mesmo tempo, como alerta 

Cavalleiro (2001), as relacoes que se estabelecem entre os estudantes no espaco da sala de 

aula podem ser geradoras de grandes desigualdades. 

1.1 Acao afirmativa e inclusao social no ensino superior brasileiro 

O termo "acao afirmativa" tem estado associado, originariamente, as politicas 

implementadas nos Estados Unidos com vistas a reduzir as desigualdades de acesso entre 
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brancos e negros, principalmente, a uma gama variada de cargos, posicoes e postos de 

trabalho. Estas politicas se justificariam como compensacao pelos seculos de escravidao e 

discriminacao contra os afro-americanos. Segundo Luis Fernando Martins Silva (s/d): 

Originariamente, as acoes afirmativas foram implementadas pelo governo dos Es£ados 
Unidos da America, a partir de meados do seculo XX, mormente com a promulgacao das 
leis dos direitos civis (1964), e atingiram o seu apice apos intensa pressao dos grupos 
organizados da sociedade civil, especiahnente os denominados "'movimentos negros", de 
variada forma de atuacao, capitaneados por liderancas como Martin Luther King e 
Malcon X, ou grupos radicals como os "Panteras Negras"', na luta pelos direitos civis dos 
afro-americanos. Dai esse conceito infiuenciou a Europa, onde tomou o nome de 
discriminacao positiva. 

Em funcao das continuadas reivindicacoes e concementes ao principio moral fundamental 
da nao chscrirninacao, os argunientos juridicos combinados com o movimento social 
foram capazes de efetuar profunda mudanca nas leis e atitudes norte-americanas. 

Ou seja, as politicas de acao afirmativa surgiram quando se comecava a buscar 

decisoes favoraveis a nao segregacao; quando se buscava entao a igualdade e a superacao das 

desigualdades sociais existentes. O ativismo em defesa das liberdades civis foi de suma 

importancia para a comunidade negra americana, principalmente por ser uma epoca marcada 

por conflitos sociais (Silva, 2001; Brandao, 2005). 

Ainda de acordo com Luis Fernando Martins Silva (2004): 

As politicas de acao afirmativa sao, antes de tudo, politicas sociais compensatorias. (...) Portanto. 

as politicas de acao afirmativa apresentam-se como importante mecanismo etico-pedagogico dos 

diferentes grupos sociais para o respeito as diversidades, sejam raciais, etnicas, culturais, de classe. 

de genero ou de orientacao sexual etc. 

Entao, o objetivo da acao afirmativa e superar esses entraves e gerar a igualdade entre 

os diferentes grupos que formam a sociedade. As acoes afirmativas fazem parte de um 

conjunto de iniciativas que buscam inserir determinado grupo social em espacos e setores da 

sociedade aos quais, por varios motivos, nunca puderam ter acesso. 

Varias sao as formas de manifestacao da acao afirmativa, sendo o sistema de quotas 

somente mais um dos modos de aplicar tais politicas (Brandao, 2005; Sarkis, 2004). 

Conforme ja exposto, a acao afirmativa tem por finalidade diminuir as desigualdades sociais 

historicamente existentes, inserindo-se em campos de atuacao, dos quais encontramos o da 

educacao. Neste campo, o que se busca e a oferta efetiva de oportunidade para estas minorias 

estudarem, visando-se, principalmente, a chegada ao ensino superior, ate entao ocupado 

principalmente pelos setores privilegiados da sociedade (Silva, s/d; Guimaraes, 2003; 

Munanga, 2003; Gomes, 2004). 
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Convent lembrar que a discussao sobre democratizacao de acesso as universidades 

publicas brasileiras nao e nova, porem tem se tornado central a partir dos ultimos anos, nao so 

devido a movimentos mundiais de lutas de grupos, por intermedio de ONGs e movimentos 

sociais, por afirmacao e representacao em espacos educacionais, como tambem pela 

constatacao da pouca representatividade de grupos raciais, etnicos, culturais e sociais plurals 

dentro do espaco universitario brasileiro (Munanga, 2003; Silva, 2004). 

As acoes governamentais atuais, nessa perspectiva, tem apontado para projetos de lei 

(ou medidas provisorias), no quadro de uma pretendida reforma universitaria, que focalizam 

especificamente uma parte da questao: a garantia de representatividade - entre os ingressantes 

aos cursos universitarios - de grupos sociais, culturais e raciais que se encontram 

marginalizados do sistema de ensino brasileiro. Estas defendem que, para que isso ocorra, 

politicas focalizadas, dentro de um quadro de politicas de acoes afirmativas, sao necessarias, 

concentrando-se, no entanto, em uma delas: a de quotas de ingresso para o ensino superior 

(Munanga, 2003; BRASIL, 2005a). 

Por isso que o desafio da inclusao social e um dos temas centrais da reforma, haja 

vista hoje, apenas 9% dos jovens brasileiros entre 18 e 24 anos esta cursando o ensino 

superior (BRASIL, 2004a). Os dados do IBGE (2000) no censo de 2000 indicam que, no' que 

se refere a cor, do contingente de 5,8 milhoes de pessoas com nivel superior concluido, 

aproximadamente 4,8 milhoes eram da cor branca, o que corresponde a 83% do total. Essa 

proporcao encontra-se bem superior a encontrada para a distribuicao da populacao total 

brasileira por cor, que e de aproximadamente 54% de pessoas brancas. 

Nesse sentido e que os artigos 52 e 53 do Anteprojeto de Lei de Reforma da Educacao 

Superior (BRASIL, 2005a) falam em democratizacao do acesso, programas de assistencia 

estudantil, acao afirmativa, inclusao social e promocao da diversidade. O Ministerio da 

Educacao, por sua vez, apresenta cinco razoes que motivaram a reforma: democratizar o 

acesso ao ensino superior; melhorar sua qualidade; fortalecer a universidade publica; impedir 

a mercantilizacao do ensino superior; e construir uma gestao democratica (BRASIL, 2005b). 

A democratizacao do acesso a Educacao Superior com vistas a promocao do 

desenvolvimento nacional aparece, assim, como uma politica prioritaria do MEC, que usa 

como justificativa para a reforma a permanencia do alto indice de desigualdade social 

respaldada na nao variacao do diferencial de renda entre os mais pobres e os mais ricos e a 

constatacao de que os brancos continuam frequentando a escola por mais tempo, se 

comparado aos indigenas e afrodescendentes (Genro, 2005a, 2005b; BRASIL, 2005c). Esse 

debate, porem, tem acirrado discussoes em torno da eficacia destas medidas e tem provocado 
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divergencia de opinioes entre os envolvidos no processo e muitas criticas ao projeto de 

Reforma Universitaria apresentado pelo governo federal. 

De acordo com Guimaraes (2003), o ambiente academico e um lugar homogeneo. E 

essa e a homogeneidade dos individuos da cor branca. Quando a reforma fala de inclusao, 

assistencia, so se refere a negros e pobres. Esta seria uma demonstracao clara de que nao 

existe democracia racial no espaco das universidades e nas demais esferas da vida brasileira. 

Um problema que tem sido frequentemente apontado e o da deterioragao da qualidade das 

escolas publicas de ensino medio, enquanto que o ensino medio nas escolas privadas foi 

ganhando cada vez mais espaco, mas onde e vedado o acesso aos pobres e negros, que em sua 

maioria sao pobres. 

Dos que se posicionavam a favor das politicas inclusivas, o foco da analise esta na 

correcao da situacao social. Acreditam que as quotas nas universidades publicas podem 

compor um conjunto de medidas praticas, efetivas e imediatas que apontem para o fim das 

desigualdades na sociedade brasileira. Contam com um argumento de peso para ajudar a 

convencer os que nao apoiam a medida: afirmam que a academia tambem tem sua parcela de 

responsabilidade na exclusao racial, por nada ter feito para reverter o quadro em que apenas 

uma porcentagem muito pequena dos universitarios hoje e de negros (Valente 2002; 

Munanga, 2003; Silva, 2004). 

Dentre as opinioes em contrario, os argumentos giram em torno, principalmente, de 

dois temas. Um deles e o de que as principals propostas da reforma universitaria representam 

um amplo espaco para a continuidade e o aprofundamento das diretrizes do Banco Mundial 

para a educacao superior brasileira. Na area da educacao, continua em andamento uma 

politica de desmonte do setor publico e de muito incentivo a iniciativa privada. O outro, e este 

toca mais no tema aqui proposto, e o da escolha pela universalizacao como sendo uma 

possibilidade de ir alem dos limites sociais, economicos e mercantilistas existentes em todos 

os servigos piiblicos e estatais (Alves, 2002). Ainda nesse mesmo sentido, solucoes sao 

dirigidas ao investimento nos cursos de suplementacao escolar para vitimas de discriminacao, 

de forma que negros, mesticos e brancos carentes pudessem competir no vestibular em 

igualdade de condicoes com os demais estudantes, para promover a diversidade dentro das 

universidades. 

A insatisfacao demonstrada pelos reitores na definicao de quotas para egressos de 

escolas publicas e afrodescendentes seria justificada pela maneira impositiva prevista no 

projeto da reforma, com a reserva de vagas imediatas; no lugar de promover metas para o 

preenchimento de vagas, estipulando o periodo para que fosse cumprida, ficando a cargo das 
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universidades e faculdades a definicao de como estas metas seriam alcancadas (Marques, 

2005). Outra preocupacao apontada e com a queda na qualidade do ensino e dos formandos, 

que aponta diretamente para a intensificacao do sucateamento ate o fechamento das 

instituicoes e conseqiientemente para a privatizacao do ensino superior, voltando para a 

questao anterior. Aqui se faz importante dizer que nao sera o sistema de quotas que 

inaugurara, na universidade brasileira, a presenca de estudantes que trazem graves 

deficiencias do ensino medio (Freire, 2004) 

O MEC tem respondido as criticas, argumentando que o projeto trata de interesses 

demandados por setores da sociedade. Por um lado, o atendimento desses interesses pode 

corresponder a uma efetiva inclusao associada a valores republicanos e democraticos, 

promovendo a formacao mais cidada de novos profissionais nas IFES e, sendo estas 

referencias do sistema de ensino superior, alcancar as demais EES (BRASIL, 2004b). Por 

outro lado, ha suspeitas de que o projeto se enquadra mais numa estrategia populista e 

demagogica. 

Porem, a proposta apresenta pelo menos um problema que, ao meu ver e de grande 

importancia para a concretizacao deste projeto. dentre as sugestoes que objetivam a 

permanencia dos estudantes nos centros de ensino, nao existe nenhuma preocupacao com as 

relacoes sociais no interior das instituicoes a partir do ingresso dos novos alunos. 

Numa analise mais ampla, a proposta de reforma universitaria apresentada pelo MEC 

apresenta aspectos positivos quando, pelo menos nas suas conceituacoes e definicoes gerais, 

da sinais de que pode tentar construir uma universidade vinculada a um processo de 

emancipacao nacional, envolvendo a producao do conhecimento, da ciencia, tecnologia, 

cultura e valores humanos como forma de superacao da dependencia economica e de estimulo 

ao desenvolvimento com uma distribuicao mais eqiiitativa das riquezas produzidas. Ao 

mesmo tempo, o anteprojeto nao aprofunda a definicao do sentido da expressao "funeao 

social" nem explicita, em artigos subseqiientes, como se dara o cumprimento deste preceito na 

pratica e na estruturacao da universidade. Temo que seja insuficiente considerar como funeao 

social a formacao de jovens ou a oferta de oportunidade de acesso a uma profissao de nivel 

superior, porque isso pode simplesmente estar encobrindo uma realidade de ensino de baixa 

qualidade e descomprometida com uma formacao de alto nivel. 

Em linhas gerais, ainda que muitas pessoas tenham ressaltado a relevancia das quotas, 

ficou claro que tal sistema deve ser considerado paliativo e deve, necessariamente, ser 

acompanhado de medidas governamentais de repasse de verbas para a garantia financeira 

(por meio de bolsas) e academica (por meio de atividades de reforco em geral) da 
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permanencia dos quotistas no sistema, bem como com medidas que assegurem parceria entre 

as universidades e o poder governmental, para agir no ambito do ensino fundamental e 

medio e da formacao de professores, com vistas a acoes de cunho mais estrutural. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 O Programa Estudante Convenio - Rede Publica da UFPB e 

U F C G 

Criado em 1997, pela Resolucao n° 61/97 do CONSEPE (Conselho Superior de 

Ensino, Pesquisa e Extensao da Universidade Federal da Paraiba), em carater experimental, 

estabelecendo normas para ingresso dos professores apenas no ano 1998, o Programa 

Estudante Convenio - Rede Publica destinava-se "ao ingresso de professores da educagao 

basica (educacao infantil, ensino fundamental e ensino medio), integrantes de instituicoes 

publicas de ensino, para realizacao de cursos de graduacao, habilitagao licenciatura, mediante 

celebracao de convenios entre a UFPB e as respectivas instituicoes publicas de ensino" 

(Coperve, 1998, p. 14). 

O professor Silvio Rossi que, a epoca da criacao do PEC-RP, estava a frente da Pro-

Reitoria de Graduacao da UFPB, resume bem os motivos que levaram a criacao do programa: 

O PEC, na UFPB, foi concebido no contexto de um programa mais amplo, chamado Programa de 

Apoio aos Cursos de Licenciatura (PROLICEN), que, a epoca criou condicoes institucionais para 

que a universidade. coletivamente, se voltasse, critica e propositivamente as questoes especificas 

dos cursos de licenciatura. Alem de o proprio PEC ter surgido dai. vale tambem ressaltar, por 

exemplo, os projetos apoiados/financiados com recursos da propria UFPB (alocados na Pro-

Reitoria de Graduacao). voltados exclusivamente aqueles cursos, que geraram muitos projetos 

importantes/interessantes, inclusive com bolsas (equivalentes as de monitoria) para alunos da 

instituicao matriculados em tais cursos. Obviamente que, em se tratando de cursos de licenciatura, 

questoes como ensino nofurno (a grande maioria dos alunos de tais cursos trabalha no periodo 

diurno), vagas remanescentes do vestibular (quase todos os cursos de licenciatura, a epoca. 

apresentavam sistematicamente grande numero de vagas remanescentes). Tudo isso. alem. 

obviamente, da importancia estrategica para a regiao e para o pais, que e a necessidade de conferir 

formacao em nivel superior aos professores das redes publicas (estadual e municipals) de ensino 

pre-superior, bem como qualificar pennanentemente tais professores - alem da propria melhoria 

(tanto quanto possivel) dos proprios cursos de licenciatura da universidade, por tudo isso 

considero, ainda, muitissimo importante um programa como o PEC-RP. 

Ainda considerando a opiniao de mais duas professoras inseridas na discussao sobre o 

PEC-RP vamos encontrar argumentos que corroboram com a opiniao do ex-pro-reitor de 

graduacao, Silvio Rossi, e outros diferentes, mas que tambem colaboraram para a criacao do 

programa. A professora Socorro Pereira, primeira coordenadora do PEC em 1998, falou sobre 
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a exigencia do MEC para a qualificacao dos professores em atividade e sobre a necessidade 

de criagao de cursos noturnos: 

O PEC nasceu num momento em que estava sendo exigida a expansao de vagas na universidade 

(...) existia uma pressao para isso. Ter predios inutilizados a noite e os trabalhadores estudando em 

faculdades particulares porque a Universidade Federal nao funcionava a noite. A demanda existia. 

A exigencia ajudou a tomar a decisao (...) Pensaram num programa que representasse a expansao e 

ao mesmo tempo atender os estudantes professores que nao receberam acompanhamento superior 

(...) Ha sempre uma base de dados dando conta de um percentual alto de professores sem titulacao 

nos municipios, dados que dao conta do contingente de professores sem a necessaria qualificacao. 

Na zona rural e mais e\idente isso (...) O governo estabeleceu que teriamos a decada da educacao. 

quer dizer, dedicaria dez anos a realmente investir pesadamente em educacao (...) O governo em 

95 cria o FUNDEF. Ele veio enviar recursos para escolas do ensino fundamental (...) O que e 

considerado mais fragil e a basica - fundamental (...) a escola que atende a um contingente maior 

da populacao - e a publica (...) 25% do PD3 e destinado para a educacao, desses, 65% para a 

capacitacao de professores (...) Junto disso o governo estabeleceu que em 7 anos o professor 

deveria estar atuando, devidamente capacitado, em sua area (...) Todos os elementos se juntaram 

para a ideia de fortalecer, para criar um programa para criar cursos noturnos para preparar e criar 

os cursos para fortalecer os professores (...) Capacitacao de professores em servico e qualificacao 

dos professores para o ensino fundamental. 

A professora Melania Rodrigues, com base no relatorio elaborado pela Comissao 

Permanente de Melhoria do Ensino/Programa de Avaliacao Institucional de 1997, relatou que: 

O PEC comeca ainda, no final de 96 um pouco espelhado na experiencia do Rio Grande do Norte. 

Um programa que a universidade federal do Rio Grande do Norte tem, que se volta para a 

formacao de professores da rede publica, o PROBASE (...) Entao o reitor, a epoca, no final do 

mandato, Neroaldo. foi a Natal, teve conhecimento e achou muito interessante, so que a reitoria 

avaliou que implantar esse programa naquele momento poderia ser tornado como manobra 

eleitoral. Entao assim que Jader assume o reitorado, continua o mesmo pro-reitor de graduacao 

Entao, e a pro-reitoria de graduacao que deslancha todo o processo. Faz inclusive uma minuta de 

resolucao que acaba sendo aprovada e vai discutir com algumas pessoas, especificamente com a 

secretaria de educacao de Joao Pessoa, onde estava, a epoca, duas pessoas que eram da 

universidade". Neroaldo, como secretario e a professora "Vera Stefane" que era da pro-reitoria de 

graduacao e que tinha ido para la. Entao, fundamentalmente, a elaboracao. a concepcao do projeto 

vai ser da equipe da pro-reitoria de graduacao. Depois vai ser aprovado no CONSEPE da UFPB 

(...) O PEC e um programa, mas nao tem assim fundamentacao, nao tem objetivo de longo prazo. 

Eu costumo muito dizer que para a universidade foi uma solucao muito boa. Por que qual foi o 

motivo maior para a universidade criar o PEC? A constatacao de que havia um numero muito 

grande de vagas nao preenchidas nos cursos de licenciatura (...) Isso estava gerando um problema 

serio. Um percentual muito grande de vagas ociosas. Entao. para a universidade foi uma forma 

muito interessante de preencher as vagas ociosas (...) E eu acho que o grande problema e esse, e 

que foi algo pensado precipitadamente. pouco discutido, discuudo, mas numa perspectiva. 

digamos assim, muito interesseira de resolver um problema da universidade. Porque pega mal, a 

universidade perde recursos, com vagas ociosas (...) A preocupacao da universidade foi muito mais 

em resolver esse problema, isso ai e uma avaliacao muito particular minha, que criar um curso que 

atendesse a melhoria da qualidade de ensino na rede publica. 

Depois de criado o programa, o ingresso destes estudantes se daria atraves de 

convenios firmados entre a UFPB e as Prefeituras Municipals interessadas em que seus 

professores fossem beneficiados pelo programa. Estes convenios serao tema de permanente 
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disputa, incluindo o proprio alunado aprovado para as vagas oferecidas no ambito do PEC-

RP. 

De 1998 ate hoje, o PEC-RP passou por algumas modificacoes. Antes de falar das 

modificacoes que considero mais importantes nas orientacoes do PEC-RP, e necessario dizer 

que a Resolucao N° 61/97 do CONSEPE, datada de 16 de julho de 1997, foi revogada pela 

Resolucao N° 36/98 do CONSEPE, de 19 de outubro de 1998. Depois do I Seminario de 

Avaliacao do PEC-RP, realizado em 22 de junho de 1999 em Joao Pessoa, houve uma 

proposta de alteracao na Resolucao N° 36/98 do CONSEPE, pela Resolucao N° 50/99 do 

CONSEPE, somente incorporada em 2001 (Coperve, 2001). Em 2003, no periodo transicao 

depois de criada a UFCG, a resolucao que regia o PEC-RP era a Resolucao N° 06/2003 do 

CONSEPE (Coperve, 2003), sendo modificada somente em 03 de fevereiro de 2004, em que a 

primeira Resolucao regulando o PEC-RP (Resolucao N° 01/2004 da Camara Superior de 

Ensino) da nova Universidade Federal de Campina Grande foi editada (Comprov, 2004). 

No ano de criacao do PEC-RP, a elaboracao da Resolucao se deu quando da 

verificacao da necessidade de a instituicao reforcar a sua contribuicao para a qualidade da 

educacao basica nas instituicoes publicas de ensino, atentando para o grande numero de 

professores atuando em sala de aula, nas escolas publicas das redes estadual e municipal, sem 

a titulacao em cursos de licenciatura e tambem tendo analisado a disponibilidade de vagas 

nestes cursos de licenciatura oferecidos pela instituicao. 

A principal inovacao do PEC-RP foi a de instituir um sistema permitisse beneficiar um 

grupo especifico entre os candidatos aos cursos de licenciatura da UFCG, instituindo um 

processo seletivo diferenciado e simplificado (em comparacao com o Vestibular/PSS) para o 

preenchimento destas vagas. 

Faremos agora uma analise das modificacoes pelas quais passaram o PEC-RP e suas 

implicates ao longo do periodo 1998-2005 (Coperve, 1998; 1999; 2000; 2001 e 2002; 

Comprov, 2004 e 2005): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Carater permanente - A primeira e grande mudanca no Programa PEC-RP foi a 

atribuicao do carater permanente concedido pela Resolucao N° 36/98 do CONSEPE. Desde a 

Resolucao N° 61/97 do CONSEPE, a responsavel pela execucao de todo o processo seletivo 

em todas as suas fases foi a Comissao Permanente do Concurso Vestibular - COPERVE. So 

houve modificacao com a Resolucao N° 01/2004 da Camara Superior de Ensino quando ha a 

separacao entre UFPB e UFCG, quando a COMPROV assume essa tarefa no ambito da 

recem-criada universidade. 

32 



InscricoeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - A mais notavel mudanga foi com relagao ao tempo minimo de atuagao 

em sala de aula por parte dos candidatos e o tempo minimo de que deve dispor de atividade 

no exercicio do magisterio para poder requerer a aposentadoria. Na Resolucao N° 61/97 do 

CONSEPE, esse tempo e de dois e nove anos respectivamente, regra que permaneceu valida 

ate 2000. A Resolucao N° 06/2003 do CONSEPE reduz esse tempo de dois para um e de nove 

para oito anos, permanecendo assim ate a Resolucao N° 01/2004 da Camara Superior de 

Ensino. A Resolucao N° 06/2003 do CONSEPE estabeleceu criterios para rigidos quanto aos 

documentos necessarios para a efetivacao da inscricao, particularmente quanto a atuacao 

profissional e tempo de permanencia do professor em sala de aula antes da aposentadoria. 

Provas - No inicio, o processo seletivo do PEC-RP incluia apenas as provas de lingua 

portuguesa (dividida em prova de redacao com peso 4 e questoes de multipla escolha com 

peso 6) e de matematica (com questoes de multipla escolha) comuns e identicas para todos os 

cursos. As provas eram realizadas em um so dia, num periodo de 4 horas. (A Resolucao N° 

36/98 do CONSEPE introduziu, alem das provas anteriores, a exigencia da prova especifica: 

fisica para os cursos de Fisica; quimica para o curso de Quimica; uma prova de matematica 

diferenciada para o curso de Matematica; biologia para os cursos de Tecnicas Agropecuarias e 

Ciencias; e conhecimentos gerais para os demais cursos. A Resolucao N° 06/2003 do 

CONSEPE institui o carater eliminatorio da prova de redacao. A nota minima exigida passa a 

ser igual a 40% da media aritmetica de todas as notas atribuidas as redagoes, excluidas as 

notas zero e desprezadas as casas decimais. A Resolucao N° 01/2004 da Camara Superior de 

Ensino suprime a prova especifica e acrescenta uma prova de conhecimentos gerais identica 

para todos os cursos. As provas continuam a ser realizadas em um unico dia. 

Classificacao - Pela Resolugao N° 61/97 do CONSEPE, seriam classificados os 

candidatos, por curso, em ordem decrescente das medias ponderadas das notas obtidas nas 

provas de lingua portuguesa (peso 6) e matematica (peso 4) ate o limite das vagas ofertadas. 

Nao participaria da classificacao o candidato que nao comparecesse as provas ou obtivesse, na 

prova de lingua portuguesa uma nota inferior a 20% do total dos pontos da prova ou obtivesse 

nota igual a zero na prova de matematica. A partir da Resolugao N° 36/98 do CONSEPE, com 

o surgimento das provas especificas, a media ponderada passa a ser calculada com peso 4 em 

lingua portuguesa; peso 2 em matematica; peso 4 em especifica. Quanto a classificagao, alem 

dos criterios anteriormente exigidos, o candidato nao pode ter nota zero na prova especifica. 

Com a Resolugao N° 01/2004 da Camara Superior de Ensino, o candidato nao pode ter nota 

zero na prova de conhecimentos gerais, visto que esta ficou no lugar da prova especifica. O 

calculo da media ponderada passa a considerar peso 4 em lingua portuguesa; peso 3 em 



matematica; peso 3 em conhecimentos gerais. No caso de empate na disputa pela ultima vaga, 

serao classificados os candidatos com maior media final na prova de lingua portuguesa. 

Persistindo o empate, serao classificados todos os candidatos que se encontrarem empatados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Matricula - A Resolugao N° 50/99 do CONSEPE permitiu ao "aluno PEC" o 

trancamento da matricula em disciplinas e o trancamento total do periodo letivo, mas somente 

depois da analise das justificativas por eles apresentadas e sua devida aprovacao pela 

Comissao de Acompanhamento Didatico-Pedagogico e de Avaliagao no ambito de cada 

curso. Nesta mesma resolugao, a matricula previa passa a ser chamada de cadastramento. 

Ainda oferece a possibilidade de se submeter ao processo seletivo do PEC-RP, para o mesmo 

curso, o aluno que estiver matriculado num curso de graduagao atraves de outro processo 

seletivo. 

Permanencia no programa e avaliagao permanente - Com a Resolugao N° 36/98 

do CONSEPE modificada pela Resolugao N° 50/99 do CONSEPE, o artigo que se refere ao 

desligamento do curso sofre uma modificagao: ao inves do aluno ser desligado imediatamente 

por ter sido reprovado em tres disciplinas ou ter perdido a mesma disciplina duas vezes, o 

computo do numero de reprovagoes do aluno passa a ter initio dois semestres letivos apos o 

seu ingresso na universidade. Tambem garante o reingresso dos alunos ingressados nos 

periodos letivos de 98.1 a 99.1 que foram desvinculados do PEC-RP em decorrencia do 

cumprimento das normas anteriores. A Resolugao N° 36/98 do CONSEPE modificada, pela 

Resolugao N° 50/99 do CONSEPE, preve um sistema de avaliagao permanente e sistematica 

do programa, criando para isso comissoes de acompanhamento e avaliagao e determinando 

que estas comissoes tem a obrigagao de apresentar relatorios semestrais. A Resolugao N° 

06/2003 do CONSEPE possibilita a mudanga de curso nas seguintes condigSes: transferencia 

de turno no mesmo curso e campus; mudanga para outro curso de licenciatura dentro da 

mesma area de conhecimento. 

Convenios e contrapartida - A celebragao de convenios e a contrapartida oferecida 

pelas Prefeituras Municipals tambem passaram por modificagoes. A Resolugao N° 36/98 do 

CONSEPE trata apenas da adequagao ou liberagao partial da carga horaria de trabalho do 

aluno para que ele possa se dedicar ao curso de graduagao e do auxilio financeiro na forma de 

bolsa de estudos ou outros beneficios. A Resolugao N° 50/99 do CONSEPE passa a exigir que 

o aluno nao pode ter prejuizo de seus vencimentos e vantagens quando da liberagao ou 

adequagao da carga horaria de trabalho. A Resolugao N° 29/2000 do CONSEPE determina 

que o auxilio financeiro nao deve ser inferior a R$151,00 mensais alem de outros beneficios a 

serem especificados no convenio. A Resolugao N° 06/2003 do CONSEPE nao especifica o 



valor, mas mantem a exigencia do auxilio financeiro. Ja a Resolugao N° 01/2004 da Camara 

Superior de Ensino desobriga as secretarias de educacao de concederem auxilio financeiro ao 

alunado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 O PEC-RP no campus I da UFCG 

Entre 1998 e 2005, os cursos com habilitacao em licenciatura do campus I da UFCG 

foram responsaveis pelo ingresso de 3.087 alunos (Tabela 2) na universidade, dentre as quais, 

674 tiveram acesso pelo PEC-RP e 2.413, tiveram acesso por outras formas de ingresso 

diferentes do PEC, onde a principal e o vestibular, com 1669 estudantes, e depois, perdendo 

para o PEC, esta a forma graduados, com 584 estudantes durante esses oito anos3. 

Tabela 2. Alunado matriculado nos cursos de licenciatura da UFCG/Campus I (1998-2005) de acordo com 

situacao de ingresso e turno 

Curso 

Ciencias Sociais 

Historia 

N3o P E C 

Diurno Noturno 

346 215 

PI 

Diurno 

25 

:c 
Noturno 

33 

Total 

619 

Curso 

Ciencias Sociais 

Historia 354 245 52 95 746 

Letras 425 146 3 149 723 

Matematica 222 99 47 50 418 

Pedagogia 351 10 39 181 581 

Subtotal 1698 715 166 508 

3087 

T O T A L 2413 674 

3087 

Fonte: Autora. com dados da PRE/UFCG. 

' Dos resultados mostrados na tabela 2, podemos observar que todos os cursos 

apresentam maior numero de matriculas de nao PEC no turno diurno; o contrario e observado 

no grupo do PEC, onde a maioria das matriculas e efetuada no turno noturno. Podemos 

destacar Pedagogia que apresenta mais de 97% do seu alunado nao PEC no turno diurno e 

Letras que apresenta mais de 98% de seu alunado PEC matriculado no turno noturno. 

O somatorio de estudantes ingressantes pelo PEC-RP equivale a 21% do total, 

enquanto o de estudantes nao PEC, e de 79% (Grafico 2). 

3 No Anexo 1. tabela 1 (p. 121). pode-se encontrar todas as formas de ingresso de alunos(as) para os cursos de 

licenciatura do campus I da UFCG. entre o ano de 1998 e 2005. 
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Grafico 2. Percentuais do alunado nao P E C e P E C matriculado nos Cursos de licenciatura da 

UFCG/Campus I (1998-2005) 

Fonte: Autora. com dados da PRE/UFCG. 

Esses dados nos mostram que o PEC-RP tem sido responsavel, nos ultimos oito anos, 

por quase % do total do alunado matriculado nos cursos de licenciatura do Campus I da 

UFCG, revelando o impacto desta politica no ambito destes cursos (Grafico 3). 
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Grafico 3. Total de alunos(as), por curso, que ingressaram nos cursos de licenciatura do Campus I da 

U F C G (1998-2005) 

Fonte: Autora. com dados da PRE/UFCG. 

Os dados disponiveis demonstram que a demanda pelo PEC tem variado ao longo do 

tempo. O ingresso de alunos nos cursos de licenciatura do Campus I da UFCG atingiu o 
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volume mais alto entre 2000 e 2002 (em que o numero de alunos variou entre 107, 111, 114 

respectivamente), tendo apresentado uma queda expressiva no ano de 2003, em que apenas 31 

novos alunos tiveram acesso a graduagao via PEC-RP (Grafico 4). As causas dessa queda 

precisam ser melhor investigadas, mas nao acompanha, como veremos abaixo, o numero de 

Prefeituras Municipals conveniadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Ano 

Grafico 4. Total de alunos(as) P E C , por ano, que ingressaram nos cursos de licenciatura do Campus I da 

U F C G (1998-2005) 

Fonte: Autora. com dados da PRE/UFCG. 

No Campus I da UFCG, a maior parte dos alunos que ingressou na universidade pelo 

PEC-RP destinou-se ao curso de Pedagogia, que respondeu sozinho por quase 33% dos alunos 

matriculados entre 1998 e 2005. O curso de Pedagogia e seguido pelos cursos de Letras e 

Historia, com percentuais de 22,5% e 21,8%, respectivamente. Ja os cursos de Matematica e 

Ciencias Sociais responderam pelo menor percentual de "alunos PEC" entre os que 

ingressaram via vestibular simplificado no periodo analisado, 14,4% e 08,6% respectivamente 

(Grafico 5). 
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j a u r v v j / v iiiii|iu> i \ i ^ y o - ^ « u ^ Grafico 5. Distribuicao do alunado P E C entre os cursos de licenciatura da UFCG/Campus I (1998-2005) 

Fonte: Autora. com dados da PRE/UFCG. 

Os dados de ingresso, na verdade, espelham a oferta de vagas em cada um dos cursos 

(Grafico 6). Em todos os cursos, a taxa de preenchimento do total de vagas oferecidas no 

periodo de 1998 a 2005 foi superior a 85%, com destaque para a licenciatura em Matematica, 

em que 92% das vagas oferecidas foram preenchidas. Em Ciencias Sociais, este percentual 

ficou em 89%; em Historia, 86,5%; em Letras, 87% e em Pedagogia, 85%. 
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Grafico 6. Oferta e preenchimento de vagas para o PEC-RP nos cursos de licenciatura da UFCG/Campus 

I (1998-2005) 

Fonte: Autora. com dados da PRE/UFCG. 
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A distribuicao destes alunos, em termos percentuais, entre os diferentes cursos, no 

entanto, e bastante variada (Grafico 7). O curso com maior concentracao de alunos(as) PEC, e 

o de Pedagogia, onde os "pequianos(as)" chegam a representar quase 38% dos alunos 

matriculados entre 1998 e 2005. O curso de Pedagogia e seguido pelos cursos de Matematica, 

Letras e Historia, com percentuais de 23,2%, 21,02% e 19,7% respectivamente. \Ja o curso de 

Ciencias Sociais contabiliza o menor percentual do alunado PEC entre seus estudantes, 

09,3%. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Grafico 7. Percentual dos grupos de alunado nos cursos de licenciatura da UFCG/Campus I (1998-2005) 

Fonte: Autora. com dados da PRE/UFCG. 

Quanto ao numero de municipios conveniados, este tem acompanhado a variacao 

percebida quanto ao ingresso de alunos por ano, no periodo analisado. Os dados disponiveis 

para o periodo 2003-2005, mostram que em 2003, 31 municipios haviam assinado convenio 

com a UFCG, destinando seus alunos para os cursos de licenciatura do Campus I da UFCG. 

Em 2004, esse numero aumentou para 51 e em 2005 39 municipios estavam conveniados. A 

relacao dos municipios, por ano, e apresentada no Anexo 2, quadros 1, 2 e 3 (p. 122-124). 
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CAPITULO 2 

Identidade e as dinamicas de estigmatizacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Discutir a questao do processo de estigmatizacao dos "alunos PEC" a partir das 

configuracoes sociais do ambiente academico no curso de Ciencias Sociais no campus I da 

UFCG nao tem sido uma tarefa simples, principalmente porque esse caso apresenta duas 

caracteristicas que originam uma situacao que considero singular. A primeira delas e que este 

e um caso muito disfarcado de imposigao de um estigma - os estigmatizadores nao emitem 

suas opinioes a respeito dos estigmatizados abertamente (talvez por imposigao do proprio 

ambiente universitario onde sao discutidos temas como discriminacao, democracia, 

diversidade, entre outros). Outra caracteristica bem particular, e que o grupo estigmatizado 

vive uma situagao que deve se apresentar como um misto de significados contraditorios 

convivendo paralelamente e, talvez, causando ate alguma confusao: ao mesmo tempo em que 

estao na universidade elevando seus conhecimentos, avangado no processo de aprendizagem 

cientifica, sao estigmatizados, nesse ambiente, pelo mesmo motivo que os eleva. 

Elias examina uma relagao paradoxal entre estabelecidos ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA outsiders, estudada no 

nivel da relagao reciproca entre dois grupos numa mesma comunidade, num estudo micro-

sociologico com conclusoes que podem ser estendidas a muitas outras configuragoes sociais. 

Mesmo no sentido que Bauman (2003) atribui para o termo comunidade, desconstruindo a 

ideia formada, que atravessa o imaginario coletivo, de que "comunidade" e o paraiso perdido, 

um lugar calido e aconchegante onde estamos protegidos e a salvo. O autor mostra que, na 

verdade, "ser em comunidade" e uma tarefa complicada, pois consiste em estar em 

permanente conflito com a liberdade. O mesmo pode ser pensando para o caso da 

"comunidade universitaria" ou para a "comunidade de alunos e professores" do curso de 

Ciencias Sociais da UFCG. 
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2.1 O modelo da configuracao "estabelecidos ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA outsiders" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em seu livro "Os estabelecidos e oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA outsiders", Elias e Scotson (2000) tomam como 

objeto para seu estudo uma comunidade urbana, numa area industrial da Inglaterra, com nome 

ficticio de Winston Parva, composta por tres bairros distintos. Um bairro residencial de classe 

media, um bairro operario central e antigo e um bairro operario menos equipado e mais 

recente. Nessa pequena comunidade de aproximadamente 5 mil habitantes (e principalmente 

nos dois bairros operarios) nao eram perceptiveis diferencas flagrantes relacionadas a 

nacionalidade, cor, raca, ascendencia etnica, tipo de ocupacao, renda ou nivel escolar; era uma 

comunidade considerada relativamente homogenea. Mesmo assim, havia uma separagao 

muito forte entre dois grupos deste lugar. A diferenga detectada diz respeito ao tempo de 

residencia. Um grupo mais antigo ja estabelecido de longa data, morava nas duas primeiras 

zonas e outro mais novo, formado por imigrantes, os outsiders, ocupava a zona tres (como e 

denominado no livro). Os moradores mais recentes eram estigmatizados pelos mais antigos. 

Porque possuia passado comum, o grupo estabelecido era mais coeso, se julgava mais forte e 

se imaginava humanamente melhor e por isso reunia-se contra os outsiders, considerados 

como desprovidos dessas qualidades. 

Verificando que os moradores novos sao estigmatizados pelos moradores antigos, 

gracas ao simples fato de serem novos e, portanto, nao estarem integrados nos esquemas de 

relagSes ja sedimentadas entre os moradores antigos, Elias aponta para a evidencia de nao 

haver praticamente nenhuma sociedade que nao tenha encontrado meios de estigmatizar 

alguns de seus membros como outsiders (Elias e Scotson, 2000). Isso tornou-se o material que 

serviria para Elias verificar uma recorrencia nas relacoes que se estabelecem entre os grupos, 

em praticamente todas as sociedades: os diversos grupos estigmatizam outros grupos como 

sendo de status inferior e de menor valor: 

O relacionamento entre a velha e a nova comunidade proletarias de Winston Parva mostrou o 

preconceito, in situ, em seu contexto social, como mais um aspecto das crencas sociais de um 

grupo estabelecido. em defesa de seu status e poder contra o que e sentido como uma agressao dos 

outsiders (Elias, 2000, p. 177). 

Nessa obra podemos observar o exemplo de formacao hierarquica entre superiores e 

inferiores onde a desigualdade nao e imposta por uma relagao de violencia nem e justificada 

por caracteristicas objetivaveis que diferenciassem os dois grupos, mas que nem por isso e 

menos profundamente interiorizada (Heinich, 2001). 
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Mas quais sao as caracteristicas mais importantes da pequena comunidade para que ela 

se tornasse um caso exemplar e, "como que em miniatura", oferecesse a chave para a 

compreensao de um "tema universal"? Primeiramente, como ja foi mencionado, o fato de nao 

estar presente nenhuma das caracteristicas geralmente imaginadas quando se trata de 

estabelecer as diferencas entre grupos. Assim, o que importava era investigar o porque de a 

distincao existente (tempo de residencia) ja ser suficiente para que um grupo estigmatizasse o 

outro. 

Por meio do estudo do papel da fofoca, Elias e Scotson (2000) nos mostram que a 

relagao entre grupos passa necessariamente pela questao da imagem que os grupos tem de si 

mesmos e da importancia da preservacao dessa imagem, que pode ser resguardada ou 

afirmada por intermedio da inferiorizagao de outro grupo (Coury, 2001). 

Os estabelecidos tendem a considerar que oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA outsiders Ihes ameagam a superioridade, 

ao mesmo tempo que a circulagao de fofocas depreciativas e a maculagao da auto-imagem do 

outro grupo podem constituir tragos constantes de sua conduta. A estigmatizagao, muitas 

vezes, associa-se a um tipo especifico de fantasia coletiva criada pelo grupo estabelecido. 

Nathalie Heinich (2001) nos alerta para o fato de que a contribuigao do sociologo para 

uma teoria das relagoes de poder consiste em mostrar que a hierarquia social (e a 

desigualdade) e tambem um assunto de opiniao, ja que o status e inseparavel de sua 

representagao. A opiniao (ou a auto-imagem) que o grupo tem de si mesmo e de suma 

importancia para Elias, pois quanto mais seguros se sentem os membros do grupo, menor e a 

discrepancia entre a imagem e a realidade e menor sera sentida a necessidade de estigmatizar 

outros grupos (Garrigou, 2001). 

Do ponto de vista dos outsiders, o resultado da estigmatizagao - alem da interiorizagao 

do preconceito, que traz reflexos para a auto-imagem do grupo - pode ser tambem um 

preconceito contra os estabelecidos. Mas, na medida em que nao possuem poder para 

estigmatizar o outro grupo, podem transformar a estigmatizagao em atos de violencia. 

Mas e necessario ir alem. Se praticamente todas as sociedades estigmatizam outros 

grupos e se essa pratica e baseada no chamado preconceito, que tradicionalmente e usado 

como simbolo unificador para o desprezo de grupos em palavras e atos, o que geralmente nao 

se esclarece e a natureza do preconceito. Elias chama a atengao, nesse particular, para dois 

pontos que devem ser investigados: o orgulho e o medo. O orgulho esta presente, como 

sabemos, tanto no piano individual como no coletivo. Um certo orgulho pessoal e grupal faz 

parte da vida humana. O orgulho e variavel e extremamente sensivel, como nos lembra Elias, 

e a fragilidade decorrente e um dos fatores responsaveis pela onipresenga da discriminagao 
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entre os grupos humanos. Tornando-se uma forma positiva de auto-avaliacao e um valor que 

alguem atribui a si mesmo como individuo ou membro de um grupo, tal sentimento tem papel 

fundamental nas tentativas de confirmar ou elevar esse valor por intermedio de qualquer 

meio, inclusive as custas do valor de outros grupos. O reconhecimento de que o valor do 

proprio grupo pode ser aumentado sem diminuir o valor de outro grupo ainda nao esta muito 

difimdido, dizem Elias e Scotson (2000). 

Outro fator importante a considerar quando se investiga a natureza do preconceito e o 

medo. Os grupos humanos vivem com medo um dos outros sem que se possa esclarecer, 

muitas vezes, a sua origem ou as suas razoes. Os grupos representam, uns para os outros, 

perigo em potencial. Geralmente, procura-se um "culpado", o grupo que teria dado inicio a 

essa onda de medo reciproca. 

Ocorre que, como bem aponta Elias, procurar o inicio de um conflito e geralmente 

inutil, pois no encontro de dois pontos em movimento nao ha como se estabelecer o seu ponto 

de partida. Dai porque essa nao e uma forma apropriada de enfrentar a questao. Tais questSes 

permanecem, assim, como topicos a serem enfrentados numa analise mais profunda das 

relacoes entre os diversos grupos. 

No "Posfacio a Edigao Alema", inserido na edigao brasileira de "Os Estabelecidos e os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Outsiders", Elias faz mencao de duas situagoes nas quais a relagao estabelecidos-owfa/de/;*' 

pode ser considerada paradigmatica: o nazismo e as organizagoes racistas do tipo Ku-Klux-

Klan. O movimento nazista, diz Elias, "foi um bom exemplo para um modelo de relagao que e 

possivel achar no mundo todo. Ele eleva a si proprio ao coroamento da humanidade, ao tipo 

humano mais valioso, que e convocado pela natureza para dominar todo os outros gaipos. Os 

judeus eram considerados como contraponto, como parte menos valiosa da humanidade" 

(Elias, 2000, p. 199). 

A reflexao em tomo do nazismo e recorrente na obra de Elias. Nada mais natural, visto 

ser o resultado de suas proprias convicg5es, segundo as quais o destino social de um grupo 

tem reflexos no comportamento do individuo e na consciencia do "eu". O proprio Elias (2001) 

reconhece que as experiencias relacionadas a sua condigao de judeu na Alemanha - estar 

ligado culturalmente a Alemanha, mas ao mesmo tempo inserido num grupo social 

menosprezado, cujo destino social teria reflexos em seu comportamento bem como na 

consciencia que tinha de si mesmo - foram, em muitos aspectos, inseridas na teoria 

sociologica dos estabelecidos e outsiders. 

Ainda falando do nazismo, a questao da auto-imagem assume importancia 

fundamental nessa analise. A incerteza alema em relagao a seu status, se comparado com o 



das demais nagoes europeias, foi uma constante ate 1870, acarretando uma fragilidade para a 

identidade alema, assim como para a certeza do seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status. Dai porque os judeus, 

considerados outsiders, causavam tanta irritacao. Na falta de certeza em relagao a auto-

imagem do proprio grupo, tudo que, de algum modo, fosse diferente poderia colocar em risco 

a sua identidade e o seu proprio valor (Elias, 1997). 

A relagao entre a estigmatizagao e a existencia de um tipo de fantasia coletiva criada 

pelo grupo estabelecido torna-se patente no nazismo. Em Os Alemaes, Elias sublinha que a 

tentativa de destruir o povo judeu foi um dos mais impressionantes exemplos do poder que 

uma crenga pode exercer sobre as pessoas. Os nacional-socialistas nao precisavam de provas 

para justificar o fato de considerarem os judeus os piores inimigos da Alemanha, sua 

convicgao era simplesmente a de que isso tinha sido determinado pela natureza, pela ordem 

mundial e seu criador (Elias 1997). 

Mas, do ponto de vista dos judeus, quais seriam as conseqiiencias dessa estigmatizagao 

sofrida? Ate que ponto poderiamos falar em interiorizagao do preconceito? Para Elias, um dos 

fatores que pode modificar o impacto da situagao nos membros do grupo de outsiders e a 

posse de uma tradigao cultural propria. A tradigao, como diz Elias e Scotson (2000), 

especialmente quando incorpora, como no caso dos judeus, uma vigorosa relagao com o saber 

livresco e uma alta valorizagao das realizagoes intelectuais, tem a probabilidade de proteger as 

criangas desses grupos, ate certo ponto, do efeito traumatico exercido em seu 

desenvolvimento pela exposigao a estigmatizagao perpetua por parte do grupo estabelecido. 

A atualidade da reflexao de Norbert Elias em "Os Estabelecidos e Outsiders" (2000) 

impressiona. O proprio autor, em 1987, utilizando-se dessa dupla conceitual, escreve o ultimo 

capitulo de "A Sociedade dos Individuos" (1994a), em que se preocupa com a integragao 

supranacional em marcha na Europa e as tensoes decorrentes das imigragoes. 

Segundo a analise de os estabelecidos e os outsiders, o fenomeno do preconceito 

social consiste em sair do piano individual para atingir o piano coletivo, entendendo-o como 

uma configuragao de poder entre dois grupos interdependentes. O nucleo dessa configuragao e 

o equilibrio desigual de poder e as suas tensoes. Um grupo so pode estigmatizar efetivamente 

outro quando esta bem estabelecido em posigoes de poder das quais o grupo estigmatizado 

esta excluido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.2 Ambiente academico como lugar de interacao social zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O espaco escolar ou universitario constitui-se num territorio de construcao de 

representagoes e de identidades, no qual tambem se consolidam praticas educacionais 

excludentes e em que dinamicas de estigmatizagao sao levadas a cabo. 

A representacao social e uma forma de conhecimento pratico, de senso comum, que 

circula na sociedade. Esse conhecimento e constituido de conceitos e imagens sobre pessoas, 

papeis, fenomenos do cotidiano. As pessoas constroem suas representagoes nos seus grupos 

sociais, atraves das conversas, das visoes, das crengas difundidas. Assim, os conceitos e 

imagens vao sendo aceitos, naturalizados, considerados verdadeiros, embora sejam apenas 

representagoes. Muitos dos preconceitos, dos estigmas, das exclusoes de pessoas, decorreram 

desse processo e dos equivocos que pode gerar (Goffinan, 1985; Strauss, 1999). 

E preciso, portanto, compreender melhor o significado do termo estigma. Nos termos 

de Goffinan (1988), o estigma e uma marca, um rotulo que se atribui a pessoas com certas 

caracteristicas que se incluem em determinadas classes ou categorias diversas, porem comuns 

na perspectiva de desqualificagao social. Os rotulos dos estigmas decorrem de preconceitos, 

ou seja, de ideias pre-concebidas, cristalizadas, consolidadas no pensamento, crengas, 

expectativas socioindividuais. Sabe-se que estigma nao se define somente no piano fisico; 

apenas a sua visibilidade pode ser maior nesse piano, por isso, o termo e utilizado muito alem 

da categorizagao de sinal corporal. Neste momento, as relagoes sociais surgirao com a 

atribuigao de uma identidade outra para o estigmatizado, totalmente diferente daquela 

desenvolvida pelos "normais" (Goffinan, 1988). 

O autor reitera seu ponto de vista, dizendo que o sujeito cujas caracteristicas que lhe 

atribuam o estigma, estejam evidentes, encontra-se socialmente na categoria dos 

"desacreditados", isto e, dos que jamais poderao estar completamente inseridos, sem pre-

julgamento, no grupo dos "normais". Ja os que nao podem ser identificados de imediato, no 

que diz respeito a sua marca, estes, quando expostos as interagoes sociais e forem rebelados 

seus estigmas, serao considerados "desacreditaveis". Esta postura de categorizagao retira dos 

estigmatizados sua identidade humana e lhes confere a de um quase monstro (o que Elias 

chama de nao-humanos). 

Se a postura daquele que estigmatiza e o olhar de rejeigao ou piedade, o 

comportamento do estigmatizado pode variar entre a vergonha e o odio, a agressividade e 

hostilidade em relagao ao outro, a busca de superagao da deficiencia, langando-se em desafios 
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e empreendendo grande esforgo de auto-superacao. Conscientes de suas limitacoes, os 

estigmatizados tambem podem desenvolver concepgoes acerca da perfeicao humana, 

participacao social, aceitacao de si em relagao aos "normais", apercebendo-se de que tambem 

estes encontram em si mesmos certas caracteristicas que os afastam do padrao social de 

perfeigao. 

A produgao social do estigma tem sobre o estigmatizado uma forga propulsora que 

pode minar suas chances de realizagoes e sua crenga em poder levar uma vida normal e 

autonoma. Para Goffinan (1988) e Strauss (1999), existe uma participagao do social na 

construgao de identidade, a medida que a sociedade estabelece os meios para categorizar tanto 

as pessoas, quanto os atributos considerados comuns e naturais para os membros de uma 

categoria. A sociedade define uma identidade social virtual (socialmente imposta) que se 

diferencia da identidade social real, caracterizada pelas categorias e atributos que os 

individuos, na realidade possuem. Nas relag5es sociais, atraves da linguagem, sao referidos 

atributos a individuos, de forma depreciativa, constituindo-se em estigmas (Goffinan, 1988). 

Goffinan (1988) define o estigma como um tipo especial de relagao entre atributo e 

estereotipo, sendo compreendido no contexto das relagoes humanas e nao substantivado. Um 

atributo que estigmatiza alguem pode confirmar a normalidade de outrem. Os individuos com 

necessidades especiais sao estigmatizados no cotidiano social, atraves de termos especificos 

como "aleijado" e "retardado" que assumem representagoes discriminatorias e que 

contribuem para legitimar uma ideologia de inferioridade, tendo como padrao de referenda 

um dado grupo social, definido como normal (Silva, 2005). O "deficiente" estigmatizado 

(considerado inferior e anormal) e visto fora do grupo social "de iguais" dominante, cujo 

pertencimento natural esta ligado aos organicamente normais. E esse estigma e construido no 

processo de socializagao do individuo, atraves de representagoes simbolicas. Assim, a cadeira 

de rodas, a bengala, as proteses auditivas tornam-se "simbolos de estigma", isto e, signos que 

sao especialmente efetivos para despertar a atengao sobre uma discrepancia degradante de 

identidade (Goffinan, 1988) e que sao referencias as pessoas com necessidades especiais. 

Goffinan (1988) ainda afirma que toda sociedade elabora mecanismos de atribuigao de 

caracteristicas normativas aos seus membros, que os leva a agir de acordo com o socialmente 

esperado. Partindo deste principio, e possivel observar que a sociedade orienta o 

comportamento dos individuos, mesmo que eles nao tenham consciencia disso, criando um 

sistema de classificagao que tem a fungao de harmonizar a sociedade, evitando o surgimento 

da desordem e do desvio comportamental, produzindo formas de controle do individuo em 

todos os aspectos de sua vida (Goffinan, 1985; Strauss, 1999; Elias e Scotson, 2000). 
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Para Anselm Strauss (1999), as identidades sao construidas nas situacoes de interagao 

como resultados das avaliacoes que sao feitas das imagens dos individuos, seja por eles 

mesmos, seja pelos outros. No entanto, "as interacoes acontecem entre individuos, mas os 

individuos tambem representam coletividades diferentes e muitas vezes multiplas que se estao 

expressando por meio das interacoes" (Strauss, 1999, p. 26). Neste sentido, para este autor, 

nao ha como isolar identidades individuals das identidades coletivas. Elas se constituent 

reciprocamente (Velho, 1999). 

Seguindo Simmel, para quern o conflito e uma caracteristica fundamental e 

constitutiva da vida social, a partir da propria nocao de diferenca, base da interagao, Strauss 

(1999) e a escola do interacionismo simbolico vao pensar o individuo como parte de um 

sistema interacional dinamico (Velho, 1999). Esta nocao o aproxima da conceituacao de 

configuragoes sociais, proposta por Elias. Ao falar em aspectos sutis da interagao estruturada, 

Strauss (1999) contribui com o aprofundamento da nogao de configuragao, seguindo Elias ao 

pensar que as interagoes entre individuos sao realizadas em contextos estruturais de 

interdependencia funcional que organizam as relagoes sociais (Elias, 1994b). 

A universidade por ser um espago de relagoes interpessoais, um espago social que 

pode ser apresentado como um elemento chave da orientagao, fortemente regulada por normas 

culturais, sociais e psicologicas e ancoradas numa relagao intersubjetiva entre os cidadaos que 

desempenha, atraves de seu trabalho academico, um papel decisivo na construgao das 

identidades. A universidade ao disseminar as praticas de segregagao entre os capazes e os 

incapazes, justificadas ideologicamente pelas dificuldades pessoais, culturais ou familiares do 

aluno e identificadas atraves de procedimentos cientifico-pedagogicos, dissemina e legitima 

as representagoes polarizadas entre os seres incapazes, inferiores, anormais e fracassados e os 

capazes, superiores, normais e com sucesso escolar. 
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CAPITULO 3 

Estigma e desempenho academico: uma analise quantitativa e 

comparativa dos alunos de Ciencias Sociais da UFCG zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho tem problematizado a existencia de uma imagem estigmatizada do 

alunado PEC entre os demais alunos matriculados no curso de Ciencias Sociais do Centro de 

Humanidades da UFCG e mesmo entre os professores. Esse estigma provocaria, ainda, a um 

distanciamento entre estes dois grupos de alunos. Estigma e distanciamento foram objetos de 

nossas proprias observacoes e temas dos depoimentos de alguns estudantes coletados em 

nossa pesquisa de campo, principalmente dos ingressados pelo PEC. Duas sao as causas 

normalmente relacionadas a imagem negativa que se tem do alunado PEC: um desempenho 

academico mais fraco ou insuficiente e a idade acima da que normalmente se espera que tenha 

um estudante universitario. 

Ha, para o alunado PEC, tanto uma expectativa baixa em relacao ao seu desempenho 

academico como alguns exemplos de alunos que ingressaram pelo PEC que sao sempre 

mencionados para comprovar essa expectativa de um desempenho muito abaixo da media 

esperada para os alunos de Ciencias Sociais. A expectativa de um desempenho academico nao 

satisfatorio seria justificada por algumas caracteristicas distintivas do alunado PEC: 

1. o fato de terem pouco tempo para estudar, em virtude de ainda exercerem suas 

funcoes de professores em sala de aula, sem reducao de carga horaria ou 

afastamento para se dedicar ao curso universitario; 

2. a falta de costume com o ritmo da vida estudantil, ja que passaram muito tempo 

sem estudar (em torno de 15 anos depois de terem concluido o ensino medio); e 

3. a idade mais avancada, que resultaria numa maior dificuldade no processo de 

aprendizagem, principalmente quanto a leitura interpretativa e critica dos textos. 

Ou seja, soma-se a marca de o alunado PEC ter sido admitido na universidade por um 

processo seletivo simplificado, outras caracteristicas que os distinguiriam dos alunos 

ingressados na UFCG pelas formas consolidadas de selecao de estudantes (vestibular, 
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principalmente). Entre estas caracteristicas, destaca-se a idade avancada quando comparada a 

idade dos demais alunos ou a um ideal de faixa etaria para os universitarios. Entre os alunos 

ingressados no curso de Ciencias Sociais da UFCG, no periodo de 1998 a 2005, 53,8% 

entraram na universidade com idade variando entre 19 e 24 anos (Tabela 3). Para o alunado 

PEC, a media de idade quando do ingresso na UFCG e de 38 anos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 3. Idade do alunado quando do ingresso no curso de Ciencias Sociais da U F C G (1998 - 2005) 

Ate 18 
Entre Entre Entre Entre Entre Maior que 

m 7,9% 

19e24 

61,8% 

25e29 

10,5% 

30e34 

9,2% 

35e39 

5,2% 

40e44 

2,7% 

45 

2,7% 

F 9,3% 48,8% 13,9% 9,3% 8,4% 4,6% 5,7% 

Porcentagem 

do total de 8,7% 53,8% 12,6% 9,2% 7,4% 3,9% 4,4% 
estudantes 

9,2% 7,4% 3,9% 4,4% 

Fonte: Autora. com dados da PRE/UFCG. 

Em resumo, o desempenho academico insatisfatorio do alunado PEC justificaria o 

estigma que portam no curso de Ciencias Sociais, sendo que este proprio desempenho fraco 

seria explicado por suas caracteristicas distintivas. As notas obtidas nas disciplinas e 

agregadas em torno do Coeficiente de Rendimento Escolar - CRE seriam a comprovacao 

desta expectativa geral. Tanto para estudantes quanto para professores do curso de Ciencias 

Sociais nao parece haver duvidas que as piores notas e os CRE mais baixos sao os do alunado 

PEC. Neste sentido, o estigma de inferioridade academica imposto a imagem dos alunos que 

fazem parte do PEC-RP seria "natural", objetivo, ja que faria referenda tanto a caracteristicas 

proprias deste alunado quanto as notas obtidas durante o curso. Assim, o estigma nao precisa 

ser permanentemente problematizado entre estudantes e professores, ja que refletiriam a 

realidade e nao o preconceito. 

Elias e Scotson fazem referenda a isso quando dizem que: 

A estigmatizacao, como um aspecto da relacao entre estabelecidos e outsiders, associa-se muitas 

vezes. a um tipo especifico de fantasia coletiva criada pelo grupo estabelecido. Ela reflete e ao 

mesmo tempo justifica a aversao - o preconceito - que seus membros sentem perante os que 

compoem o grupo outsider. (...) Isso ilustra muito vividamente a opressao e a funeao das crencas 

do establishment a respeito de seus grupos outsiders: o estigma social que seus membros atribuem 

ao grupo dos outsiders transforma-se, em sua imaginacao, num estigma material - e coisificado. 

Surge como uma coisa objetiva, implantada nos outsiders pela natureza ou pelos deuses. Dessa 

maneira, o grupo estigmatizador e eximido de qualquer responsabilidade: nao fomoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nos, implica 

essa fantasia, que estigmatizamos essas pessoas e sim as forcas que criaram o mundo - elas e que 
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colocaram um sinal nelas. para marca-las como inferiores ou ruins (...) a referenda a esses sinais 

objetivos' tem uma funeao de defesa da distribuicao vigente de oportunidades de poder, bem 

como uma funeao exculpatoria. Pertence ao mesmo grupo dos argumentoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pars pro toto, 

simultaneamente defensivos e agressivos, de estigmatizacao dos grupos outsiders - a formacao de 

sua imagem em termos de uma minoria anomica (Elias e Scotson. 2000, p. 35). 

Mas e se as notas e os CRE do alunado PEC nao forem assim tao diferentes do 

desempenho medido entre os demais alunos? Este capitulo tem como objetivo verificar as 

possiveis diferencas entre o desempenho academico dos alunos que fazem parte do PEC-RP e 

do alunado nao PEC. Adotamos como medida de desempenho academico as notas obtidas nas 

disciplinas cursadas e o CRE dos estudantes. E optamos por uma metodologia comparativa, 

separando dois grupos distintos: alunado PEC e alunado nao PEC. 

Temos consciencia que ao reduzir o desempenho academico dos estudantes ao 

indicador oferecido pelo CRE (e, portanto, das notas obtidas), estamos, provavelmente, sendo 

discriminatorios, pois as notas, quantificaveis, nao dao conta dos saberes e experiencias 

apreendidos nas trajetorias pessoais dos estudantes, prejudicando particularmente o alunado 

PEC e suas (ricas) trajetorias de vida. Machado e Guimaraes (2002) expressam semelhante 

preocupacao quando detectaram que a maioria do segmento docente do curso de Pedagogia do 

Campus I da UFCG nao se importou em considerar a diversidade cultural e os saberes 

variados trazidos pelo alunado PEC. Libaneo (1992) lembra que o uso das notas obtidas nas 

avaliacoes formais das disciplinas para definir a progressao vertical do aluno conduz a 

reducoes e descompromissos e nao e indicada para se fazer um diagnostico sobre a 

personalidade do aluno (pois sua abrangencia limita-se aos objetivos do ensino do programa 

academico) nem para medir suas chances de sucesso na vida. O emprego errado desde 

indicador pode expulsar o aluno da instituicao, causar danos em seu autoconhecimento, 

impedir que ele tenha acesso a um conhecimento sistematizado e, portanto, restringir a partir 

dai suas oportunidades de participagao social. 

A atribuicao de pontos e notas e um processo subjetivo e realiza avaliacoes segundo 

padroes pre-estabelecidos, caracterizado por julgamento de valores. Serve como um meio de 

controle, para que os alunos realizem as tarefas e tenham comportamentos esperados pelo 

professor e pela instituicao (Cavalcante, 2002). 

Mesmo considerando a validade dos argumentos de Libaneo (1992) e Cavalcante 

(2002), a nota ainda e o principal instrumento no curso de Ciencias Sociais da UFCG de 

mensuracao do conhecimento, atuando como elemento que ordena e categoriza os individuos. 

O CRE e as notas sao criterios sempre usados para escolher quern participara dos programas 

de bolsas e pesquisa, para definir quem sera o monitor de alguma disciplina, para ordenar os 
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aprovados pelo vestibular e as demais formas de ingresso em niveis de graduacao e pos-

graduacao, para premiar os melhores em apresentacoes de trabalhos cientificos, para 

hierarquizar os aprovados nos concursos para professor ou funcionarios, entre outros. 

Alem dessa situacao geral, e sabido que os alunos, ate mesmo involuntariamente, 

fazem comparagSes entre si atraves de notas parciais e gerais, definindo quem e o "melhor" 

ou o "pior" em cada disciplina e no curso como um todo. Uma de nossas entrevistadas, aluna 

PEC do curso de Ciencias Sociais, afirmou que "a nota era um termometro da sala de aula e 

serve como base para procedimentos futuros". Nao so os alunos, mas tambem os professores 

se guiam em suas agoes pelo desempenho dos alunos medidos pelas notas, como bem lembrou 

outra entrevistada, tambem aluna que ingressou pelo PEC: "as vezes eu acho que os 

professores olham assim para a gente e acham que a gente nao sabe de nada e nao e capaz de 

tirar nota boa". A opgao pelo CRE, portanto, e justificada pelo uso que e feito dele entre 

estudantes e professores do curso de Ciencias Sociais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 Estrategia analitica e base de dados 

Para testar se existe um distanciamento anormal, exagerado entre as notas do alunado 

PEC e do alunado nao PEC, tratamos estatisticamente os dados numericos referentes as 

medias das disciphnas e ao CRE de uma amostra de alunos do curso de Ciencias Sociais da 

UFCG. Nao sera feito aqui um trabalho exaustivo nem finalista, nem abrangera toda a analise 

estatistica possivel a partir dos dados coletados. Limito-me a comparar as medias ja 

mencionadas, observando seus valores extremos e a diferenga entre estes. Bruyne (1991) 

chama esta fase de polo tecnico. O polo tecnico refere-se aos procedimentos de coleta das 

informagoes, das transformagoes destas ultimas em dados pertinentes a problematica geral. 

Tem a fungao de circunscrever os fatos em sistemas significantes, por protocolo de 

evidenciagao experimental desses dados empiricos. 

Os dados serao trabalhados em termos quantitativos e comparativos, acreditando que 

podemos, assim, descrever padroes generalizados. Uma visao quantitativa permite 

compreender que o estudo de todos os elementos da populagao possibilita preciso 

conhecimento das variaveis que estao sendo pesquisadas; todavia, nem sempre e possivel 

obter as informagoes de todos os elementos da populagao. Limitagoes como tempo, custo e as 

vantagens do uso das tecnicas estatisticas de inferencia justificam o uso de pianos amostrais. 

E claro que a representatividade da amostra depende do seu tamanho (quanto maior, melhor) e 
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de outras consideracoes de ordem metodologica. Isto e, o investigador precisa ter cuidado 

para obter uma amostra significativa, ou seja, que represente "o melhor possivel" toda a 

populagao (Fonseca e Martins, 1996). 

E imprescindivel compreendennos alguns termos e seus significados para este estudo. 

Por exemplo, segundo Fonseca e Martins (1996, p. 177), "o conceito de populagao e intuitivo; 

trata-se do conjunto de individuos ou objetos que apresentam em comum determinadas 

caracteristicas definidas para o estudo. Amostra e o subconjunto da populagao". Ainda de 

acordo com Fonseca e Martins (1996, p. 166), "inferencia ou indugao estatistica trata-se do 

processo de obter informagoes sobre uma populagao a partir de resultados observados na 

amostra". De modo geral tem-se uma populagao com grande numero de elementos, e deseja-

se, a partir de uma amostra dessa populagao conhecer "o mais proximo possivel" algumas de 

suas caracteristicas. No caso em estudo, a populagao compreende os alunos de Ciencias 

Sociais da UFCG. Esta populagao encontra-se ainda estratificada em periodos, de acordo com 

os semestres em que ingressaram na universidade. 

As informagSes trabalhadas neste capitulo foram levantadas junto a Pro-Reitoria de 

Ensino (PRE) da UFCG e junto a coordenagao do curso de Ciencias Sociais. 

Fundamentalmente, trabalhamos em cima dos historicos de todos os alunos ingressantes em 

Ciencias Sociais entre os semestres 1998.1 e 2005.2. Deste universo geral, amostramos os 

alunos ingressantes nos semestres 1998.1, 1998.2, 1999.1, 2001.1 e 2001.2 para a comparagao 

mais detalhada dos desempenhos academicos. 

Seguindo as orientagoes de Fonseca e Martins (1996), para trabalhar com amostragem 

e importante considerar o dimensionamento e a composigao da amostra. Para a primeira 

exigencia, verifica-se que ela precisa ser representativa. Para a composigao da amostra vamos 

trabalhar com amostragem intencional, aquela que, de acordo com determinado criterio, e 

escolhido intencionalmente um grupo de elementos que irao compor a amostra; nestas ha 

escolha deliberada dos elementos. 

A coleta dos dados para analise curricular dos alunos se deu primordialmente em dois 

momentos: o primeiro, em margo de 2005 e o segundo, em dezembro do mesmo ano. Neste 

ultimo momento, a UFCG estava concluindo o semestre letivo 2005.1, fazendo com que, em 

termos praticos, so pudessemos contar com as notas obtidas ate 2004.2, contabilizando sete 

anos (ou quatorze semestres) de existencia do Programa Estudante Convenio - Rede Publica, 

embora de posse das informagSes das formas de ingresso ate 2005.2. Dessa forma, para os 

dados gerais, como as informagoes sobre as formas de ingressos dos alunos, foi incluido o 
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semestre 2005.2 e para avaliar as notas, apenas as referentes as disciplinas cursadas ate o 

semestre 2004.2. 

Nos semestres 1998.1, 1998.2, 1999.1, 2001.1 e 2001.2, ingressaram no curso de 

Ciencias Sociais 183 alunos, incluindo todas as formas de entrada, o que representa quase 

30% do total de estudantes que foram incorporados ao curso de Ciencias Sociais no periodo 

analisado (1998-2005). A escolha destes semestres para a definicao de nossa amostra se deu 

em razao de sua representatividade do ponto de vista das questoes colocadas por este estudo. 

Os semestres 1998.1, 1998.2 e 1999.1 foram os primeiros a registrar ingresso de 

alunos via processo seletivo simplificado do PEC-RP, possibilitando-nos, assim, comparar 

desempenhos de um maior numero de alunos ja graduados , tanto do PEC quando das demais 

formas de ingresso. A condigao de conclusao limita-nos a avaliar somente o resultado final, 

ou seja, as medias das disciplinas e o CRE, pois os historicos so mostram as aprovaeoes e 

inibem os resultados das disciplinas que foram trancadas ou em que o aluno foi reprovado. 

Uma analise mais detalhada do desempenho, em termos das notas, foi realizada para 

os semestres 2001.1 e 2001.2, em que a situacao e contraria a anterior. Aqui e possivel 

encontrar o maior numero de alunos regulares, isto e, pessoas que ainda nao concluiram, mas 

ja estao bem proximos disto, o que acaba por oferecer historicos inacabados, mas com um 

grande numero de disciplinas (em torno de 80%) concluidas e contendo detalhes das 

situacoes, como trancamentos, reprovacoes, desistencias e aprovaeoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Caracterizacao geral dos alunos de Ciencias Sociais da U F C G 

(1998 - 2005) 

Os dados levantados para todo o periodo compreendido entre o semestre 1998.1 e o 

semestre 2005.2 permitem construir uma caracterizacao geral dos alunos do curso de Ciencias 

Sociais da UFCG, cobrindo as formas de ingresso, alguns elementos de diferenciacao do 

alunado PEC em relagao ao alunado nao PEC e a situacao academica de todos os estudantes 

ingressantes no periodo analisado. 

3.2.1 Formas de ingresso e alguns elementos de diferenciacao entre grupos 

Entre 1998.1 e 2005.2, realizaram pre-matricula no curso de Ciencias Sociais da 

UFCG 619 alunos, distribuidos nas diversas formas de ingresso previstas pela Pro-Reitoria de 
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Ensino (Tabela 4). Mais da metade destes alunos (59,1%) entrou na universidade atraves de 

aprovagao no vestibular (hoje Processo Seletivo Seriado - PSS). O grande numero de 

estudantes que ingressaram como graduados (28,1) pode ser explicado pelo falo de o curso de 

Ciencias Sociais apresentar duas habilitacoes. Os alunos licenciados que decidem completar 

tambem o bacharelado (ou vice-versa) sao contabilizados pela PRE como na categoria de 

ingresso "graduados", nao tendo sido possivel definir quantos destes estudantes vinham de 

outras cursos de graduacao. Ou seja, o percentual de 28,1% de alunos que ingressam como 

graduados diz muito mais sobre a pratica de cursar as duas habilitac5es do que reflete uma 

grande procura pelo curso de Ciencias Sociais por parte de alunos que ja haviam concluido 

outro curso superior. 

Os alunos que entraram no curso pelo processo seletivo simplificado do PEC-RP 

formam o terceiro maior grupo de ingressantes (9,3%). Ou seja, num universo de 619 

estudantes, 58 ingressaram como alunos do PEC. Todas as demais formas de ingresso 

(transferencia, reopcao, aluno especial, transferencia ex-oficio e judicial) somadas respondem 

por apenas 3,5% dos ingressos em Ciencias Sociais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 4. Alunado do curso de Ciencias Sociais da U F C G (1998 - 2005) quanto a forma de ingresso
4 

Ingressantes 

V E S 

366 

TRA 

10 

G R A 

174 

R E O 

8 

A E S 

1 

T E O 

1 

JUD 

1 

P E C 

58 

Total 

619 

Percentagem 59,1% 1,6% 28,1% 1,3% 0,2% 0,2% 0,2% 9.3% 100% 

Fonte: Autora, com dados da PRE/UFCG. 

Legenda 

V E S - Vestibular REO- Reopcao JUD - Judicial 

T R A - Transferencia A E S - Aluno Especial PEC - Programa Estudante 

GRA- Graduado TEO - Transferencia Ex-Oficio Convenio 

Como o interesse deste trabalho reside na insercao do alunado PEC, entendido como 

minoria estigmatizada, no curso de Ciencias Sociais, optou-se por agregar todas as outras 

formas de ingresso na universidade sob a classificacao geral de alunado nao PEC. As 

comparacoes realizadas neste trabalho levam em conta estas duas categorias de estudantes. 

4 Ainda que sejam previstas outras formas de ingresso, nao serao notificadas por nao haver nenhum ingressante 

no periodo analisado. Sao elas: IND - Indefinido; CON - Convenio; MCC - Mudanca da Camara/Conselho: 

CMC - Convenio/Mudanca de Curso; TJU - Transferencia Judicial; REI - Reingresso. 
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Assim, o alunado nao PEC representa, no periodo analisado, 90,7% dos alunos ingressantes 

em Ciencias Sociais. Em numeros absolutos, dos 619 estudantes ingressantes em Ciencias 

Sociais entre 1998 e 2005, 561 integraram o grupo do alunado nao PEC e 58 o grupo do 

alunado PEC. Entre os alunos do primeiro grupo, 61,7% ingressaram para o turno diurno, 

enquanto que entre o alunado PEC, 56,9% ingressaram para o turno noturno (Tabela 5). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 5. Alunado ingressante no curso de Ciencias Sociais da U F C G (1998 - 2005), por grupo e turno 

M o P E C 

P E C 

Total 

Turno 

Diurno Noturno 

346 

25 

371 

215 

33 

248 

Fonte: Autora. com dados da PRE/UFCG. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T ota l 

561 

58 

619 

E importante destacar que nos semestres letivos 2003.1, 2004.1 e 2005.1 nao houve 

ingresso de alunos em Ciencias Sociais na UFCG porque nao houve oferecimento de vagas 

para processo seletivo do PEC. Em termos percentuais, o alunado PEC foi mais expressivo no 

conjunto total de ingressantes nos semestres letivos 2001.1 (17%) e 1998.2 (15%). A 

representatividade do alunado PEC no curso de Ciencias Sociais tem decaido nos 08 ultimos 

semestres letivos do periodo analisado em virtude, principalmente, do nao oferecimento das 

05 vagas destinadas ao PEC-RP em alguns destes semestres (Grafico 8). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Grafico 8. Percentual de alunado ingressante no curso de Ciencias Sociais da U F C G (1998 - 2005), por 

grupo e semestre letivo 

Fonte: Autora. com dados da PRE/UFCG. 
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A Tabela 6 possibilita uma melhor caracterizacao dos dois grupos ao introduzir as 

variaveis sexo e periodo de entrada. Em Ciencias Sociais na UFCG, 63% dos estudantes 

ingressantes e do sexo feminino. Entre o alunado PEC, no entanto, o percentual de estudantes 

do sexo feminino e de 86,2%. Ja entre o alunado nao PEC, o percentual de estudantes do sexo 

masculino chega a quase 40%. Na constituicao do grupo minoritario, portanto, a quantidade 

de estudantes do sexo feminino e mais que cinco vezes maior que a de estudantes do sexo 

masculino. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 6. Alunado ingressante no curso de Ciencias Sociais da U F C G (1998 - 2005), por grupo, periodo, 

ano letivo e sexo
5

. 

1998 

Nao 

1° periodo 

m f 

9 21 

PEC 

2°pe 

m 

10 

riodo 

f 

19 

l°pe 

m 

1 

PI 

riodo 

f 

4 

:c 

2°pe 

m 

0 

riodo 

f 

5 

1999 23 21 23 0 5 1 5 

2000 24 15 28 0 5 2 3 

2001 7 18 18 20 0 5 1 4 

2002 11 17 16 25 
0 2 1 4 

2003 

2004 

2005 

18 

1 c 

7 22 18 

O A 

0 
1 

0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r\ 

1 

i 

0 2003 

2004 

2005 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ID 

9 

11 

25 

15 

7 

zo 

24 

I ? 
0 

u 

0 

1 

0 

4 

4 

11 

25 

zo 

24 

I ? 
0 

u 

0 

Subtotal 1 89 157 132 183 1 21 7 29 

Subtotal 2 246 315 22 36 

Total 

2 

561 58 

Fonte: Autora. com dados da PRE/UFCG 

Ate onde foi possivel identificar atraves dos historicos (que nem sempre contem essa 

informacao) e entrevistas, 12,5% dos alunos PEC do curso de Ciencias Sociais da UFCG 

residem e trabalham no municipio de Campina Grande. Os demais sao vinculados a 

secretarias de educacao de outros municipios da Paraiba. Nao foi possivel levantar as 

informacoes sobre o lugar de moradia do conjunto de alunos de Ciencias Sociais. 

Levantamento realizado entre os alunos ingressantes no curso no semestre letivo 2003.1 

apontou, porem, que 87,5% dos estudantes residiam em Campina Grande, ainda que 

provenientes de outras cidades. Esses dados revelam, assim, que uma outra caracteristica 

5 Nas tabelas que apresentam divisao por sexo, m corresponde a masculino e f a feminino. 
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marcante do alunado PEC e o percentual elevado de estudantes que, residindo em outras 

cidades, tem que se deslocar para Campina Grande todos os dias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2.2 Situacao academica 

Dos 619 alunos ingressantes no curso de Ciencias Sociais da UFCG entre 1998 e 

2005, 308 alunos ainda permanecem matriculados na instituicao. Os demais estao divididos 

nas categorias: graduados; matricula cancelada por abandono; transferencia para outra 

instituicao de ensino superior; mudanga de curso ou suspensao temporaria6 Entre o alunado 

PEC, nao se registrou, no periodo analisado, transferencia, suspensao temporaria ou mudanga 

de curso (Anexo 3, tabela 2, p. 125). 

A taxa de evasao (matriculas canceladas por abandono) no curso de Ciencias Sociais 

da UFCG, no periodo de 1998 a 2005, chegou a quase 40% dos alunos ingressantes. Entre o 

alunado PEC, essa taxa de evasao foi de 37,9%, enquanto que para o alunado nao PEC, foi de 

38,3. Esses dados demonstram que nao parece haver qualquer diferenga, neste aspecto, entre 

os dois grupos de estudantes (Tabela 7). 

Do conjunto de alunos ingressantes entre 1998 e 2005, 9% ja se graduaram. Para o 

alunado PEC, o percentual de alunos graduados chegou a 15,51%, enquanto que entre o 

alunado nao PEC este percentual alcangou 8,2%. Em numeros absolutos, tem-se que dos 561 

alunos nao PEC que ingressaram no periodo analisado, 46 ja se graduaram, enquanto que 

entre os 58 alunos ingressantes via PEC-RP, 09 ja se graduaram. A analise destes numeros 

(considerando que em termos de abandono as diferengas sao insignificantes) possibilita um 

questionamento sobre o estigma de incapacidade academica dos alunado PEC, ja que tem 

conseguido um indice de graduagao superior ao dos alunos do grupo majoritario (Tabela 7). 

6 Quando no periodo de solicitacao de dilatacao de prazo, o estudante nao o fez ou, se o fez, e foi aceito, nao 

cumpriu a programacao feita para ele. 
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Tabela 7. Situacao academica do alunado de Ciencias Sociais da U F C G (1998 - 2005), por turno e grupo
7 

Regular 

Cancelamento por abandono 

r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA* f ° > w i i i ' i H j k 

Nao P E C 

D N 

151 130 

281 

144 71 

215 

40 6 

PI 

D 

20 

2 

12 

2 

1 

:c 

N 

7 

7 

10 

2 

8 

Total 

308 

237 

c c 

vrimjuauu 

Cancelamento mudanca de curso 

4* 

5 

> 
1 

3 0 0 

8 

vrimjuauu 

Cancelamento mudanca de curso 
8 0 

8 

Transferencia para outra I E S 
4 4 0 0 

8 Transferencia para outra I E S 
8 0 

1 

8 

Suspensio temporaria 

Total 

2 

3 

5 6 

1 

1 

0 0 

0 

58 

3 

6 1 9 

Fonte: Autora, com dados da PRE/UFCG. 

3.3 Caracterizacao da amostra 

Antes de analisar o desempenho academico dos alunos de Ciencias Sociais a partir dos 

dados coletados para a amostra, referentes aos alunos ingressantes nos semestres letivos 

1998.1, 1998.2, 1999.1, 2001.1 e 2001.2, e necessario caracterizar tambem os estudantes que 

compoem esta amostra quanto as formas de ingresso e situacao academica (Anexo 4, tabelas 

de 3 a 7, p. 126-130). Ja justificamos acima a escolha destes semestres letivos, devido a serem 

os primeiros semestres em que se recebeu alunos(as) PEC na UFCG (1998.1, 1998.2 e 

1999.1) e a possibilidade de acompanhamento do desempenho academico deste alunado ao 

longo do curso (2001.1 e 2001.2). 

3.3.1 Formas de ingresso e alguns elementos de diferenciacao entre grupos 

Nos cinco semestres letivos que compoem a amostra, ingressaram no curso de 

Ciencias Sociais da UFCG 183 estudantes. A Tabela 8 apresenta, detalhadamente, a 

A Pro-Reitoria de Ensino preve situacoes como: Cancelamento Nao Cumprimento PEC; Cancelamento por 

Solicitacao Aluno; Cancelamento Novo Vestibular e Novo Regimento, as quais nao aparecem na tabela porque 

nelas nao foram encontrados representantes no curso. 

58 



distribuicao destes estudantes por sexo, turno e forma de ingresso para cada um dos semestres 

letivos analisados. 

Dos 183 alunos que entraram no curso de Ciencias Sociais nos semestres da amostra, 

apenas 25 ingressaram na universidade pelo PEC, o que representa um percentual de 13,7%. 

Temos, portanto, nos semestres analisados, um percentual de alunado PEC no conjunto de 

estudantes de Ciencias Sociais superior ao encontrado no periodo total coberto por este estudo 

(1998-2005). Esse percentual maior, no entanto, nao impede que esse grupo seja minoritario 

em relacao ao total de ingressantes no curso. 

Na amostra, as estudantes do sexo feminino sao tambem maioria entre os ingressantes 

(124 alunos do sexo feminino e 59 do sexo masculino, respectivamente 67,8% e 32,2% do 

total). No alunado PEC, a porcentagem de estudantes do sexo feminino equivale a 92% do 

total de ingressantes, confirmando, assim, a predominancia feminina no grupo tambem para a 

amostra. 

Deve se ressaltar o expressivo volume de alunos ingressantes na categoria graduados 

nos semestres analisados, particularmente nos semestres 1999.1 (14 alunos) e 2001.2 (18 

alunos). Como dito anteriormente, entre estes graduados, parte significativa e formada de 

alunos do proprio curso de Ciencias Sociais que desejam completar uma outra habilitacao ou 

simplesmente nao perder o vinculo com a universidade. 
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Tabela 8. Formas de ingresso , com divisao por sexo e turno, no curso de Ciencias Sociais da U F C G nos 

semestres 1998.1,1998.2 1999.1, 2001.1 e 2001.2 

VES 

Diurno Noturno 

m f m f 

TRA 

Diurno Noturno 

m f m f 

GRA 

Diurno Noturno 

m f m f 

REO 

Diurno Noturno 

m f m f 

AES 

Diurno Noturno 

m f m f 

PEC 

Diurno Noturno 

m f m f 

199 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 7 13 

20 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mm 

0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J " 0 

0 ( 

o 
0 

1 

0 

) 

2 5 o 

) 

0 
i 

2 

2 

( ) 

o i 0 

( 

0 

) 

1 

i 

4 0 

( 

0 

199 
20 0 7 2 1 5 

35 

[111
 0 

0 10 10 0 0 0 0 0 7 0 2 0 0 0 0 
,., 

0 0 0 0 0 1 0 4 

199 
0 

mm i 
20 t) 0 7 2 0 0 0 0 1 4 

199 
20 0 9 0 0 5 

1 8 13 o 0 0 1 i 0 0 5 9 

34 

0 | 0 0 0 0 i 0 o ! o o o o 5 o o 

1 0 1 0 14 0 
1 

0 0 
i 

0 ( » ( 

21 1 14 0 0 5 

- ' j 

I 0 

41 

k 15 0 I 0 0 0 0 ! 0 1 3 o ! o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 

20€ 
21 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 

20€ 
21 0 4 0 0 5 

•
 30 

ffl 0 1 10 9 0 0 0 8 10 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 
1

1
3 

1 19 0 0 18 0 0 0 0 0 1 4 
200 1 2 

0 0 18 0 0 0 0 0 1 
200 

20 0 18 0 0 5 
200 

43 

Fonte: Autora com dados da PRE/UFCG. 

3.3.2 Situacao academica 

Nos semestres incluidos na analise, o percentual de abandono entre os alunos do curso 

de Ciencias Sociais da UFCG e bastante alto. Nos semestres 1998.1, 1998.2 e 1999.1, foram 

registrados 67 abandonos de curso, de um total de 110 alunos ingressantes, o que equivale a 

um percentual de 61%. Para este periodo, registra-se 23 alunos graduados, representando 

20,1% do total de ingressantes. Registre-se que apenas 11 estudantes continuavam em 2004.2 

como alunos regulares, com possibilidade, portanto, de concluirem o curso (Tabela 9). 

8 Nos periodos analisados, somente foram observadas as formas de ingresso apresentadas na tabela, outras, 

porem. embora constem nas fontes de pesquisa, nao foram encontrados individuos para elas. portanto. nao sao 

agora apresentadas. 
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Nos semestres 2001.1 e 2001.2, o percentual de abandono cai para 56,2% (41 alunos 

de um total de 73 ingressantes). No semestre 2004.2, 26 alunos ainda estavam matriculados 

no curso de Ciencias Sociais, enquanto 04 ja haviam se graduado (Tabela 9). Dos 108 

abandonos registrados nos cinco semestres, 52 alunos haviam ingressado na universidade pelo 

vestibular, 43 como graduados, 11 pelo PEC, 1 por reopcao e 1 por transferencia (Anexo 5, 

tabela 8, p. 131). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 9. Situacao academica do alunado do curso de Ciencias Sociais da UFCG ingressante nos semestres 

1998.1,1998.2 1999.1, 2001.1 e 2001.2 

1998.1 1998.2 1999.1 2001.1 2001.2 

Nlo p F r NSo _ „ „ NSo P B , r Nio _ „ „ Nao p i r r 

PEC
 r t C

 PEC PEC ™
C

 PEC
 C

 PEC • 

Regular 

Graduado 

0 2 2 6 1 8 

9 3 0 

Cancelamenlo por ^ , 

abandono 

10 0 1 

26 2 17 

Suspensao temporaria 2 0 0 0 

Transferencia para . 

Outra IES 
0 0 0 

Cancelamento por 

IMudanca de curso 

16 

12 

22 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Total 35 34 41 30 43 

Fonte: Aurora, com dados da PRE/UFCG. 

Total 

3^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

27 

108 

183 

Entre os abandonos registrados, pudemos detectar que 63% ocorreram ate o quarto 

periodo (Tabela 10). Por este motivo, nao incluimos as notas obtidas nas disciplinas e os CRE 

destes alunos na avaliacao do desempenho academico empreendida a seguir. Estes alunos se 

matricularam em poucas disciplinas, que nao foram cursadas ate o fim. 
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Tabela 10. Numero de desistentes (nos semestres 1998.1, 1998.2, 1999.1, 2001.1 e 2001.2) entre os(as) 

ingressos(as) no curso de Ciencias Sociais da UFCG, por periodo. 

1° semestre zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre 
7" semestre 

N° de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
16 20 

. . . . . . . . . . . . . 

2 1 i i 09 12 

em diante 

19 
desistentes 

16 20 

. . . . . . . . . . . . . 

2 1 i i 09 12 

em diante 

19 

Fonte: Autora. com dados da PRE/UFCG. 

3.4. Comparacao do desempenho academico dos alunos dos grupos 

majoritario e minoritario 

Analisando as listagens dos alunos e suas situacoes, verificou-se a possibilidade de 

investigar o desempenho academico,.para efeitos das comparacSes realizadas neste trabalho, 

de 67 estudantes do curso de Ciencias Sociais da UFCG ingressantes nos cinco semestres de 

nossa amostra. Esse numero e o resultado da soma das situacoes aluno regular, aluno 

graduado e aluno em suspensao temporaria (Tabela 7). O aprofundamento da pesquisa sobre 

os historicos, porem, nos revelou alguns impedimentos para que todos estes historicos fossem 

considerados. 

Optamos por eliminar os alunos ingressantes como graduados. Como ja dissemos 

anteriormente, grande parte dos alunos que entram no curso como graduados na verdade sao 

provenientes da licenciatura ou do bacharelado e pretendem concluir a outra habilitacao. 

Neste sentido, nao fazem parte das turmas dos semestres analisados, e nao precisam fazer as 

disciplinas do ciclo basico (que ja haviam cursado anteriormente), disciplinas consideradas 

pelos proprios estudantes como as mais importantes do curso (porque sao pre-requisito para as 

demais). Por este motivo, eles nao tern quase nenhum envolvimento com os novos alunos. 

Decidimos tambem excluir da analise tres casos de estudantes que fizeram novo 

vestibular para "limpar o curriculo". Finalmente, nao analisamos tambem os dados referentes 

aos alunos que tiveram suas matriculas canceladas por mudanca de curso e transferencia para 

outra IES. 

Depois de utilizados os criterios de exclusao criterios acima mencionados restaram 55 

alunos, sendo 13 estudantes ingressantes em 1998.1; 05 em 1998.2; 13 em 1999.1; 11 em 

2001.1 e 13 alunos em 2001.2. Destes, 22 ja se graduaram e 33 eram ainda alunos 

regularmente matriculados no curso de Ciencias Sociais na epoca em que os dados foram 

coletados. Quanto aos grupos majoritario e minoritario, estes 55 alunos se distribuem em 41 
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membros do alunado nao PEC e 14 integrantes do alunado PEC (75% e 25%, 

respectivamente). 

Sendo a licenciatura a habilitacao propria dos alunado PEC-RP, decidimos comparar o 

desempenho dos estudantes unicamente nas disciplinas que fazem parte da grade curricular 

especifica desta habilitacao.Isso quer dizer que analisamos o desempenho academico nas 

disciplinas que fazem parte do tronco comum ao curso de Ciencias Sociais (os conteudos 

complementares basicos e os obrigatorios) 9, e que fazem parte dos conteudos complementares 

basicos exclusivos da licenciatura, totalizando 25 e 12 disciplinas, respectivamente. Nao serao 

analisadas aqui as disciplinas optativas. O Quadro 1 apresenta os nomes e as abreviacSes das 

disciplinas estudadas. 

9 Nesse momento incluo a disciplina Metodologia das Ciencias Sociais porque faz parte dos conteudos basicos 
dos componentes do bacharelado e dos conteudos complementares obrigatorios da licenciatura. 

63 



Quadro 1. Disciplinas componentes do curso de licenciatura em Ciencias Sociais do Campus I da UFCG 

Tronco comum ao curso de Ciencias Sociais 

Conteudos complementares basicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Introducao a Sociologia IS 

2 Teoria Sociologica I TS 1 

3 Teoria Sociologica I I TS 2 

4 Teoria Sociologica III TS 3 

5 Estrutura de Classes e Estratificacao Social ECES 

6 Introducao a Politica IP 

7 Teoria Politica I TP 1 

8 Introducao a Antropologia IA 

9 Teoria Antropologica I TA 1 

10 Teoria Antropologica n TA2 

11 Antropologia Social I AS 1 

12 Metodos e Tecnicas de Pesquisa I MTP 1 

13 Historia Economica Geral HEG 

14 Historia Economica do Brasil HEB 

15 Historia do Pensamento Politico e Social Geral HPPSG 

16 Historia do Pensamento Politico e Social Brasil HPPSB 

17 Geografia Humana GH 

18 Geografia Economica GE 

19 Introducao a Economia Politica IEP 

20 Historia das Ideias Economicas HIE 

21 Estatistica Aplicada as Ciencias Sociais 1 EACS 1 

Conteudos complementares obrigatorios 

22 Introducao a Filosofia IF 

23 Teoria do Conhecimento TC 

24 Lingua Portuguesa LP 

Componentes da Licenciatura 

Conteudo basico 

25 Antropologia Brasileira AB 

26 Etnologia Brasileira EB 

27 Complemento da Pratica de Ensino I CPE 1 

28 Complemento da Pratica de Ensino II CPE 2 

29 Pratica de Ensino em Ciencias Sociais PECS 

30 Historia do Nordeste HN 

31 Geografia Regional e do Brasil GRB 

32 Sociologia da Educacao SE 

33 Psicologia Educacional/ Aprendizagem PEAp 

34 Psicologia Educacional/Adolescencia PEAd 

35 Didatica D 

36 Estrutura e Funcionamento de Ensino de I E II Graus EFEG 

Conteudo complementar obrigatorio 

37 Metodologia das Ciencias Sociais MCS 
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De acordo com o catalogo geral dos cursos de graduacao (UFPB, 2000), as disciplinas 

optativas e obrigatorias para a licenciatura somam 163 creditos, que podem ser cursados em 

no minimo sete periodos e no maximo quatorze. 

Passemos agora para a investigacao das notas dessas disciplinas. Separamos os alunos 

por periodos e pelos dois grandes grupos; coletamos as medias das disciplinas 

individualmente; em seguida encontramos a media aritmetica destas, por grupos e geral. 

Entao, comparamos a quantidade de notas maiores e menores. As tabelas completas 

resultantes deste trabalho estao apresentadas no Anexo 6 e no Anexo 7 (p. 132-139). 

Numa primeira averiguacao, observamos que as medias aritmeticas dos CRE do 

alunado PEC nao sao muito diferentes das obtidas pelo alunado nao PEC, quando agregadas 

por semestre. Nos semestres 1998.1 e 1998.2, o desempenho do alunado PEC e melhor do que 

o encontrado para o alunado nao PEC. Nos tres outros semestres, porem, a situacao se inverte 

e e o alunado nao PEC que apresenta o melhor desempenho academico. E preciso chamar a 

atencao, porem, para o fato de que a maior diferenca no desempenho entre os dois grupos foi 

registrada no semestre 2001.1, em que a media do alunado PEC ficou 1,51 ponto abaixo da 

media alcancada pelo alunado nao PEC (Grafico 9). 

1,0 -

0,0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA }zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA—IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA '  1—L-l 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1998.1 1998.2 1999.1 2001.1 2001.2 

Semestres de ingresso 

• Nao PEC H P EC 

Grafico 9. Medias aritmeticas dos CRE do alunado nao PEC e do alunado PEC nos semestres da amostra 

Fonte: Autora, com dados da PRE/UFCG. 

Uma diferenca importante entre os dois grupos aparece quando estratificamos os 

estudantes em faixas de desempenho academico, ainda tomando como base os CRE. Dos 55 
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estudantes que tiveram seus historicos escolares analisados, 08 tinham um CRE abaixo de 5,0. 

Destes, 06 integravam o alunado nao PEC (ou seja, 14,6% do total de estudantes deste grupo) 

e 02 o alunado PEC (14,3% dos estudantes do grupo). Portanto, para os menores CRE nao foi 

possivel detectar uma grande diferenca no desempenho do alunado PEC em relacao ao 

alunado nao PEC. Por outro lado, quando tomamos os 19 CRE acima de 8,0, as diferencas sao 

bem maiores. No alunado nao PEC, 41,5% dos estudantes apresentavam CRE acima de 8,0 

(17 alunos), enquanto no alunado PEC este percentual era de apenas 14,3% (02 alunos) 

(Tabela 11). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 11. Distribuicao dos menores e maiores CRE entre estudantes ingressantes nos semestres da 

amostra, por alunado nao PEC e alunado PEC 

CRE menores que 5,0 CRE maiores que 8,0 

Alunado nao PEC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, 

06 (14,6%) 17(41,5%) 

Alunado PEC 

Fonte: Autora. com dados da 

02 (14,3%) 

PRE/UFCG. 

02 (14,3%) 

A estratificacao dos CRE em faixas de desempenho academico mostrou que alunos 

com CRE bons, regulares e ruins estao presentes tanto entre o alunado PEC quanto entre o 

nao PEC. Os estudantes com CRE da faixa considerada ruim (abaixo de 5,0) sao, nos dois 

grupos, minoria. Por outro lado, ha um maior percentual de estudantes com CRE medios no 

alunado PEC do que no grupo majoritario. No alunado nao PEC, os estudantes com CRE 

acima de 8,0 formam um conjunto bastante expressivo, enquanto que no alunado PEC fazem 

parte de uma minoria. 

Estes dados permitem algumas reflexoes preliminares sobre as nossas hipoteses de 

trabalho. De uma maneira bastante convincente, a analise dos CRE demonstrou que a 

"minoria dos piores" nos dois grupos sao equivalentes em termos percentuais. Como explicar, 

entao, o estigma sobre o alunado PEC com base no desempenho academico? Por outro lado, 

se podemos falar numa "minoria dos melhores" entre o alunado PEC (considerando-se apenas 

o CRE), o conjunto de melhores entre o alunado nao PEC nao pode ser interpretado como 

uma minoria. Nao seria, entao, uma justificativa objetiva (mesmo que politicamente incorreta) 

para o estigma que acompanha os estudantes que ingressaram no curso de Ciencias Sociais 

pelo PEC-RP 9 
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Em nossa opiniao, esses dados nao eram ainda conclusivos em termos da analise do 

desempenho academico dos alunos de Ciencias Sociais, mesmo reconhecendo as limitacoes 

do nosso metodo para medir este desempenho. A natureza agregada dos dados fornecidos 

pelos CRE poderia omitir diferencas e especificidades entre os dois grupos analisados e 

dificultar a elaboracao de respostas a estas perguntas. O proximo passo dado foi estender a 

analise para as notas obtidas nas disciplinas do curriculo da licenciatura1 0. 

Numa primeira comparacao, as disciplinas do tronco comum do curso de Ciencias 

Sociais foram agrupadas por areas de conhecimento: antropologia, sociologia, politica, 

filosofia, metodologia, historia, economia, portugues e estatistica. Para cada uma destas areas, 

foram extraidas as medias aritmeticas das notas obtidas por todos os alunos da amostra nos 

cinco semestres analisados (GraficozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 10). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9, 0  - I  

8, 5  -

Areas das disciplinas 

Grafico 10. Media aritmetica por area de conhecimento das disciplinas do tronco comum do curso de 

Ciencias Sociais nos semestres da amostra, por alunado nao PEC e alunado PEC 

Fonte: Autora. com dados da PRE/UFCG. 

/ O resultado revela que as medias obtidas pelos alunos do grupo majoritario e do grupo 

minoritario nas areas de concentracao do curso de Ciencias Sociais (antropologia, sociologia e 

1 0 Nao foram computadas as reprovacoes por falta. devido a dificuldade de se atribuir uma nota para estas 
disciplinas. Consideramos que nao seria adequado atribuir zero nestes casos, para evitar distorcoes nas analises. 
Trabalhamos com as reprovacoes por falta separadamente mais adiante neste capitulo. 
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politica) foram bem proximas, nao chegando sequer a 0,5 ponto de diferenca. As maiores 

disparidades foram encontradas nas areas de historia, portugues e estatistica (0,75; 0,83; 1,22 

ponto, respectivamente) (Grafico 10). 

Desagregamos ainda mais os dados na tentativa de identificar mais claramente quais as 

disciplinas em que eram registradas as maiores disparidades entre os desempenhos 

academicos do alunado nao PEC e do alunado PEC. O grafico 11 apresenta o resultado deste 

trabalho, sistematizando os dados disponiveis para os cinco semestres da amostra focalizando 

as disciplinas do tronco comum do curso de Ciencias Sociais. 

68 



Grafico 11. Media aritmetica das notas alcancadas nas disciplinas do tronco comum do curso de Ciencias Sociais da UFCG nos semestres da amostra, para o alunado 

PEC e PEC 

Fonte:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Autora. com dados da PRE/UFCG. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No conjunto das 25 disciplinas selecionadas, as medias do alunado nao PEC 

superaram as medias do alunado PEC 19 vezes. Mas entre as seis disciplinas em que as 

medias do alunado PEC sao superiores, cinco sao das areas de antropologia, sociologia e 

politica (de um conjunto de 11 disciplinas). Estes dados derrubaram uma das principais 

hipoteses com a qual estavamos trabalhando no inicio da pesquisa. Acreditavamos que uma 

das possiveis causas do estigma que acompanha os alunos ingressantes pelo PEC-RP seria um 

desempenho muito mais fraco nas disciplinas teoricas das tres areas de concentracao do curso 

de Ciencias Sociais. As proprias entrevistas (como analisaremos no Capitulo 4) davam 

indicacoes nesta direcao, ja que tanto os alunos do PEC quanto os demais estudantes e os 

professores se referiam sistematicamente as dificuldades do alunado PEC em ler e interpretar 

os textos de sociologia, antropologia e politica e a falta de tempo para estudar. 

Tao surpreendente quanto estes dados, foram as grandes diferencas encontradas no 

desempenho academico dos dois grupos em disciplinas oferecidas pela Unidade Academica 

de Historia e Geografia e mesmo em lingua portuguesa. Ja a diferenca encontrada entre as 

medias dos grupos na disciplina estatistica aplicada as Ciencias Sociais I era esperada, mas 

vale ressaltar que esta disciplina, temida por alunos dos dois grupos analisados, nao 

apresentou a maior diferenca no desempenho academico entre alunado PEC e nao PEC. Este 

posto coube a disciplina Geografia Economica, com uma diferenca de 1,7 ponto entre as 

medias do grupo majoritario e minoritario. 

Para complementar esta analise, desagregamos ainda mais os dados disponiveis para 

buscarmos os melhores e os piores desempenhos obtidos nas disciplinas do tronco comum do 

curso de Ciencias Sociais. Nesta etapa, trabalhamos com duas estrategias complementares. 

Primeiro, calculamos a media das notas mais baixas e das notas mais altas obtidas pelos 

alunos dos dois grupos, no conjunto de semestres da amostra e para cada disciplina, com o 

objetivo de comparar tendencias nos extremos das faixas de desempenho academico (Graficos 

12 e 13). Em seguida, selecionamos, com base nas medias das notas, para cada disciplina, 

calculadas por semestre, as menores e as maiores medias globais entre os cinco semestres 

analisados (Graficos 14 e 15). Ao adotarmos estas duas estrategias, foi possivel revelar tanto 

um padrao para os dois grupos nos extremos das faixas de avaliacao do desempenho 

academico, quanto os casos excepcionais registrados nos semestres da amostra. A combinacao 

destas duas estrategias se mostrou bastante produtiva por revelar dados bem contrastantes, 

contribuindo para uma maior compreensao das diferencas no desempenho academico entre os 

grupos majoritario e minoritario e em suas implicacoes sobre a sociodinamica da 

estigmatizacao do alunado PEC. 
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Grafico 13. Media aritmetica das maiores notas obtidas em cada semestre da amostra nas disciplinas do tronco comum do curso de Ciencias Sociais da UFCG, para o 

alunado nao PEC e PEC 

Fonte:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Autora. com dados da PPvE/UFCG. 



A analise das medias das menores notas obtidas em todos os semestres para cada 

disciplina do tronco comum do curso de Ciencias Sociais revela que nao ha diferenca 

significativa entre os desempenhos academicos dos dois grupos estudados para esta faixa, 

ainda que se percebam variacoes entre disciplinas. Se em Teoria Sociologica I I I o alunado 

PEC tern como media das menores notas 7,7, superando o resultado do alunado nao PEC 

(7,0), numa outra disciplina, como Teoria Antropologica I I , a media das menores notas para o 

PEC foi de 5,8, mais baixa que a media alcancada pelo alunado nao PEC (6,7) (Grafico 12). 

A situacao nao e a mesma quando analisamos as medias das melhores notas obtidas 

em todos os semestres para cada disciplina. Aqui, claramente, os resultados alcancados pelo 

alunado nao PEC e sistematicamente melhor que o do alunado PEC (Grafico 13). 

Quando selecionamos os melhores e os piores desempenhos medios globais entre os 

cinco semestres analisados, para o alunado PEC e o alunado nao PEC, temos um quadro 

inverse Trabalhando com as excecoes, percebemos que, em se tratando das menores medias, 

ha uma clara tendencia de o alunado PEC, em pelo menos um dos semestres, ter tido um 

desempenho diferenciado em relacao aos outros semestres ou ao outro grupo de estudantes. 

Se quando trabalhamos com a media das menores notas em todos os semestres analisados, nao 

e possivel perceber grande diferenca geral nos desempenhos academicos dos dois grupos, isso 

nao acontece com as menores notas registradas num semestre isolado (Graficos 12 e 14). 

Trabalhando com as melhores medias obtidas num semestre isolado, nao e possivel 

perceber grande diferenca, nesta faixa, entre o alunado PEC e o alunado nao PEC quanto ao 

desempenho academico. Novamente, quando focalizamos as excecoes, temos um resultado 

oposto aquele encontrado quando tomamos a media das melhores notas em todos os 

semestres, em que claramente o desempenho do alunado PEC e pior do que o registrado para 

o alunado nao PEC. 

Em se tratando das menores medias, e importante chamar a atencao para as 

disparidades dos resultados encontrados nas disciplinas Introducao a Sociologia e Introducao 

a Politica, em que o desempenho do alunado PEC, num semestre isolado, e bem inferior ao 

pior desempenho para o alunado nao PEC, sem falar naquelas registradas para as disciplinas 

Geografia Humana, Geografia Economica e Estatistica, ja constatadas pelas analises 

precedentes (Grafico 14). 

Por outro lado, e de toda maneira surpreendentemente, as maiores medias num 

semestre isolado nas disciplinas Introducao a Sociologia e Introducao a Politica foram 

registradas para o grupo do alunado PEC (Grafico 15). As disparidades encontradas, portanto, 

evidenciam que em diferentes semestres o desempenho dos grupos majoritario e minoritario 
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podem variar para a mesma disciplina, inclusive entre o minimo e o maximo nas faixas de 

desempenho academico, como revelaram os dois casos para os quais chamamos a atencao. 
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Grafico 14. Menores medias globais por semestre, nas disciplinas do tronco comum do curso de Ciencias Sociais da UFCG, obtidas entre os cinco semestres da 

amostra, por alunado nao PEC e PEC 

Fonte:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Autora. com dados da PRE/UFCG. 



Grafico 15. Maiores medias globais por semestre, nas disciplinas do tronco comum do curso de Ciencias Sociais da UFCG, obtidas entre os cinco semestres da 

amostra, por alunado nao PEC e PEC. 

Fonte:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Autora. com dados da PRE/UFCG. 



Passando para a comparacao das medias aritmeticas das disciplinas das introduces, 

das teorias 1 1 e das especificas para licenciatura 1 2, por grupos (Anexo 8, tabela 9, p. 140), 

decorre que nao existe uma grande diferenca de notas de um grupo para outro. Se em um 

semestre, um grupo alcanca as melhores notas, em outro semestre, o outro grupo consegue a 

mesma facanha. Nao existe uma constante situacao de derrocada ou de glorias para um unico 

grupo. Mesmo nas disciplinas onde se espera maior rendimento do grupo PEC (as disciplinas 

relativas ao trabalho em sala de aula), alunos nao PEC tern um bom aproveitamento, 

confirmando assim, um relativo equilibrio entre os grupos. Apesar disso, as maiores 

diferencas registradas em termos do desempenho numa mesma disciplina indicaram vantagem 

do alunado nao PEC. Estas maiores diferencas (considerei acima de dois) aconteceram em 

Introducao a Sociologia e Introducao a Politica (2,33 e 2,44, respectivamente) no periodo 

1999.1 e Teoria Antropologica I (2,69) e Sociologia da Educacao (2,15) em 2001.1. 

A unica disciplina que apresenta hegemonia de um dos grupos e Teoria Antropologica 

I I , onde o alunado nao PEC consegue as melhores notas em todos os semestres estudados. 

Afora esta, nao existe outra disciplina em que um grupo de alunos se sobressaia. Averiguando 

os semestres, vamos perceber que nao existe predominancia de qualquer um dos grupos de 

alunos, formando assim, mais uma vez, o equilibrio dos indices. 

Logo apos a comparacao das notas finais das disciplinas e dos periodos, e possivel 

constatar que o desempenho dos dois grupos e muito parecido. Se em certas ocasioes um se 

destaca, noutras, e o outro grupo que se sobressai. Da mesma forma acontece quando olhamos 

para os grupos individualmente: encontramos alunos com bom e mau desempenho. Sabemos 

que o processo avaliativo e subjetivo e pode realizar julgamentos segundo padroes pre-

estabelecidos, para tanto, a necessidade de esclarecer processos sociais como o de 

estigmatizacao dos alunos PEC nos faz ir em busca de fenomenos nao evidentes que acabam 

por ter uma importancia inesperada. 

1 1 Essas disciplinas que sao componentes basicos do curso sao apresentadas como as mais importantes. tendo em 
vista que sao as do inicio da grade curricular e que sao pre-requisitos para as demais. Nas entrevistas. os alunos e 
professores apontaram para essas disciplinas como as mais importantes. 
1 2 As disciplinas escolhidas fazem parte dos componentes basicos para a licenciatura e sao as mais voltadas para 

sala de aula. 
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3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.4.1 Trancamentos, reprovacoes e tempo de conclusao 

Quando passamos a examinar mais detalhadamente, entre os alunos que ingressaram 

em 2001 (Tabela 12), os dados referentes a trancamento, reprovacao por falta e reprovacao 

por nota, percebemos que, mais uma vez, nao existe um padrao que defina o desempenho 

academico de um grupo como sendo sempre melhor que o do outro. Com relacao a esta 

questao, nao e possivel fazer muitas comparacoes porque os resultados sao muito dependentes 

do numero de individuos e qualquer uma dessas situacoes pode ser efetuada por varias 

pessoas ou uma mesma pessoa varias vezes. O que fizemos aqui foi dividir o numero de casos 

pela quantidade de integrantes de cada grupo, originando uma media de situacao por aluno 

(situacao/aluno). 

No primeiro semestre de 2001, contabilizamos 11 alunos(as) no curso de Ciencias 

Sociais, sendo 08 do alunado nao PEC e 03 do alunado PEC. Ja o segundo semestre de 2001 

apresenta 09 integrantes do alunado nao PEC e 04 do alunado PEC, totalizando 13 estudantes. 

Tabela 12. Trancamentos e reprovacoes dos(as) que ingressaram em 2001, no curso de Ciencias Socias da 

UFCG, divididos por grupos e periodos. 

1° semestre 

Trancamento Reprovacao 
por falta por nota 

Nao PEC 21 

Media 

Nao PEC 

PEC 

Media 

PEC 

2,62 

1.66 

14 

1,75 

2,33 

Fonte: Autora. com dados da PRE/UFCG. 

0,25 

13 

4,33 

2° semestre 

Trancamento
 R e

P ™ f a o Reprovacao 
por falta por nota 

14 

1,55 

2,25 

29 

3.22 

2,00 

0,77 

0,16 

Assim, a media de trancamento entre os alunos que ingressaram no primeiro semestre 

de 2001 para o alunado nao PEC foi de 2,62 trancamentos por estudante. E como se cada 

estudante tivesse efetuado tres vezes trancamento de disciplinas (arredondando par o mais 

proximo inteiro). No meu entender, todos os dados expostos nessa tabela sao alarmantes. Mas 

realmente, os mais espantosos sao o caso de reprovacao por nota em 2001.1, pelo alunado 

PEC (4,33) e em 2001.2, a reprovacao por falta para o alunado nao PEC (3,22). E claro que 
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chegamos a esse resultado agregando os dados, nao significando, portanto, que todos os 

integrantes dos grupos efetuaram trancamento ou sofreram qualquer tipo de reprovacao. Alias, 

no grupo PEC, 92% das reprovacoes por nota e atribuido a duas das tres alunas (cada uma 

com 6 reprovacoes; e metade destas em uma unica disciplina: Introducao a Filosofia), 

enquanto que no caso de reprovacao por falta, somente um aluno e responsavel por 72% do 

total (Teoria Antropologica I somou 5 reprovacoes). 

Os dados negativos para o alunado PEC entre os ingressantes do semestre 2001.1 

quanto a reprovacao por nota sao completamente revertidos entre os ingressantes do semestre 

2001.2, em que a media cai para 0,16 reprovacoes por nota/aluno, mais baixo que a media 

encontrada para os alunos nao PEC (0,77 reprovacoes por nota/aluno). A mesma reversao e 

registrada nas reprovacoes por falta (Tabela 12). 

Para efeito de avaliacao do tempo de conclusao do< curso, notificamos que o alunado 

PEC se matricula, em media, em quatro disciplinas por semestre, contra seis disciplinas entre 

o alunado nao PEC. Essa diferenca resulta num maior periodo para o primeiro grupo concluir 

o curso (Tabela 13): os alunos ingressantes pelo PEC levaram ate onze periodos para 

completar a licenciatura em Ciencias Sociais, contra ate 10 periodos entre alunado nao PEC 

(licenciatura ou bacharelado). 

Na tabela 13, vamos observar que duas alunas que fazem parte do alunado PEC 

conseguiram terminar o curso em seis semestres. Isso aconteceu porque uma delas ja havia 

iniciado o curso de Ciencias Sociais em outra instituicao (diferente do campus I UFCG ou do 

campus I I da UFPB) e a outra havia iniciado o curso por outra forma de ingresso. Nos dois 

casos, elas nao concluiram o curso que haviam iniciado anteriormente e fizeram o processo 

seletivo simplificado e ingressaram como alunas PEC, mas com algumas disciplinas cursadas 

e que foram consideradas como validas. Nesse caso, nos entendemos que elas deveriam ser 

incluidas em nossas analises, mas com uma ressalva no momento de exame do tempo de 

conclusao de curso. Por isso nao vamos considerar essas duas situacoes para o julgamento de 

tempo de conclusao de curso. 
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Tabela 13. Tempo em que alunos(as) dos dois grupos concluiram o curso de Ciencias Sociais da UFCG 

(1998.1,1998.2,1999.1) 

6 

semestres 

7 

semestres 

8 

semestres 

9 

semestres 

10 

semestres 

11 

semestres 

Nao PEC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 2 9 4 

, 

PEC 2 1 2 

Fonte: Autora. com dados da PRE/UFCG. 

Com efeito, quando analisamos os dados relativos aos semestres amostrados nesta 

pesquisa, nos deparamos com resultados que se enquadram em faixas nao muito dispares de 

desempenho academico e que apontam para um relativo nivelamento desses alunos. Os dados 

acima apresentados reforcaram a hipotese levantada por este trabalho que as diferencas 

percebidas entre o alunado PEC e o alunado nao PEC nao se fundarn numa diferenca 

significativa nos desempenhos academicos dos dois grupos, se tomamos as notas obtidas nas 

disciplinas como parametros de avaliacao. 

Apesar destes resultados, nao e possivel compartilhar do otimismo expresso por 

Nilceia Freire (2005) ao falar sobre a experiencia da UERJ com a implantacao de quotas. Ela 

afirma que uma das premissas do programa e que "a partir das matriculas, todos sao alunos da 

UERJ' , ou seja, ao entrar na universidade todos sao iguais; nao pode haver discriminacao pela 

forma de ingresso. Como veremos no proximo capitulo, a experiencia do curso de Ciencias 

Sociais da UFCG revela que as diferencas nas formas de ingresso sao atualizadas durante a 

convivencia entre os estudantes. 
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CAPITULO 4 

A sociodinamica da estigmatizacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A partir de 1998, quando foi implantado o PEC-RP, uma nova configuracao comecou 

a tomar forma no curso de Ciencias Sociais da UFCG. A abertura da universidade para o 

alunado PEC - professores em efetivo exercicio do magisterio sem titulacao superior, sendo a 

maioria mulher, casada, com filhos, com idade media de 38 anos - causou uma certa 

estranheza num ambiente que antes era formado, em sua maioria, por estudantes solteiros, 

com idade entre 20 e 25 anos e com dedicacao exclusiva as atividades academicas. 

Embora nao seja uma relacao permanente, a interdependencia entre esses dois grupos 

de alunos (PEC e nao PEC) ocasionou uma tenue separacao entre eles, o que passou a suscitar 

problemas no ambiente academico do curso de Ciencias Sociais que devem ser esclarecidos 

para compreendermos o carater especifico dessa configuracao. Para Elias e Scotson (2000) 

um desses problemas e referente as "distincSes de valor atribuido" aos individuos. 

Inevitavelmente, a continuacao no curso torna as pessoas mais proximas e isso permite 

que elas se observem umas as outras, julgando-as melhores ou piores, formando assim uma 

"hierarquia classificatoria", a qual tern um papel importante na configuracao. 

Bastava falar com os alunos do curso para perceber que os que entraram pela forma ja 

legitimada consideram-se superiores aos que entram pela forma de ingresso mais recente. 

Algumas vezes, e realmente bastante evidente que o alunado nao PEC trata o alunado PEC 

como pessoas que nao se inserem no perfil de um universitario. E, ao que parece, os(as) 

pequianos(as), primeiramente, nao gostam nem concordam, mas depois, parecem se 

conformar e aceitar essa condicao imposta com tanta veemencia. Mesmo assim, nao existe 

aqui uma recusa de manter contato, mas o tabu em torno da aproximacao e mantido atraves de 

meios de controle social, como as conversas particulares. 

Em principio, a diferenca entre os dois grupos se resume a forma de ingresso e mais 

objetivamente, talvez, a aparencia mais cansada e mais velha que parece tornar o alunado 

81 



PEC desacreditado. 0 alunado nao PEC acredita que o alunado PEC e incapaz de aprender e 

isso e motivo suficiente para lancar-lhe o estigma. Com relacao a isso, Goffinan (1988), 

escreve: 

A sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total de atributos considerados como 

comuns e naturais para os membros de cada uma dessas categorias. Os ambientes sociais 

estabelecem as categorias de pessoas que tern probabilidade de serem neles encontradas. As 

rotinas de relacao social em ambientes estabelecidos nos permitem um relacionamento com 

"outras pessoas" previstas sem atencao ou reflexao particular. Entao quando um estranho nos e 

apresentado, os primeiros aspectos nos permitem prever a sua categoria e os seus atributos, a sua 

"idenudade social" (...) Baseando-nos nessas preconcepcoes, nos as transformamos em 

expectativas normativas, em exigencias apresentadas de modo rigoroso (Goffman, 1988: 11-12). 

Mas isso tudo, pra mim, e proveniente do descaso para com a situacao do alunado 

PEC e a pouca importancia para que se faca cumprir o que esta estabelecido no contrato e nas 

resolucoes. E um indicativo de que o grupo maior e mais coeso quer reservar para si os cargos 

mais importantes da instituicao e continuar a excluir dessas posicoes os membros dos outros. 

E a tentativa de manter um equilibrio instavel de poder que se torna a precondicao decisiva 

para um grupo estabelecido lancar de maneira eficaz estigma sobre o grupo outsider. Nao 

importa que o grupo ora estabelecido tenha ou nao razao, e necessario manter distancia para 

que possa atribuir ao grupo outsider as caracteristicas de sua porcao pior, anomica, o seu nao 

conformismo as regras e atribuir para si as caracteristicas de sua porcao melhor, nomica. 

Isso e o que Elias e Scotson (2000) chamam de sociodinamica da estigmatizacao: as 

condic5es em que um grupo consegue lancar um estigma sobre o outro. E aqui, elas se 

apresentam como a primeira condicao favoravel para um dos grupos, o nao PEC, lancarem 

um estigma sobre o grupo mais novo, o PEC. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1 Algumas consideracoes metodologicas 

Para estudar os aspectos da figuracao no ambito do curso de Ciencias Sociais da 

UFCG, em grande medida, adotei a metodologia proveniente dos escritos de Elias e Scotson 

(2000). Foi possivel trabalhar com esse modelo a medida que ele se contornava nas 

observacoes preliminares por meio de entrevistas e da observacao mais sistematica. 
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Como ja fiz parte do curso de Ciencias Sociais, pude me valer da experiencia 

adquirida durante esses anos e dos lacos de amizade que formei e solidifiquei com o passar 

dos tempos. Realizei entrevistas com professores, funcionarios, com o alunado nao PEC e o 

alunado PEC de semestres diferentes, desde os iniciais ate os mais recentes. Tambem pude me 

servir de documentos ofkiais e nao-oficiais que registram a forma de ingresso de alunos, 

listagens de alunos identificando os grupos PEC e nao PEC, resolucoes que criaram e 

modificaram o PEC-RP, copia do contrato entre as partes, todos fornecidos pela Pro-Reitoria 

de Ensino - PRE; historicos e datas de nascimento, fornecidos pela coordenacao; documentos 

que informam os nomes dos alunos selecionados para participarem de bolsas de estudo, no 

departamento; e, finalmente, as entrevistas formais e as conversas informais com alunos, 

professores e funcionarios do curso de Ciencias Sociais e Pedagogia, alem da observacao 

participante. 

As entrevistas e, em grande medida, os documentos de registro permitiram compilar os 

dados estatisticos e apresentar alguns deles sob a forma de tabelas estatisticas. Mas os dados 

quantitativos assim compilados so podiam ser considerados parte das provas necessarias a 

pesquisa sobre o tipo de problema que estamos analisando (Elias e Scotson, 2000). Podiam 

ajudar a avaliar se as diferencas, por exemplo, de notas e de idade, eram ou nao 

suficientemente grandes para explicar diferencas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status que se afirmam existirem no local 

entre os dois grupos, ou para explicar a construcao das diferentes imagens que os grupos tern 

de si e a postura excludente (de desprezo, de falta de paciencia) que o alunado nao PEC e os 

professores tern em relacao ao alunado PEC. Os problemas que encontramos aqui, tal como 

em Winston Parva, centram-se em configuracoes onde a minoria tern um papel relevante na 

construcao das imagens chegando a afetar o alunado de ambos os grupos do curso. 

Como se constatou, tais argumentac5es, imagens e barreiras impostas nao podiam ser 

explicadas apenas em termos de um ou outro fator quantificavel. Nao podiam ser explicadas 

por meio de metodos voltados para a medicao de fatores ou variaveis, como se cada um deles 

existisse e pudesse variar por si, independentemente de toda a configuracao social. Tampouco 

podemos explicar atraves dos metodos estatisticos que as atitudes e crencas individuals nao 

eram formadas independentemente de outros individuos; e que a distribuicao de poder nao e 

uniforme e que os individuos nao podem emitir suas opinioes independente do que os outros 

pensam (Elias e Scotson, 2000). 

Existe muito pouco material reunido pelas varias instancias que, em geral, se 

encarregam da documentacao do PEC - recenseamentos, estatisticas, etc. assim, quanto azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA esse 

tipo de informacao, pouco foi o que encontramos e que tivesse utilidade para este estudo. 
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Portanto, tive que me valer das entrevistas e das observacoes realizadas desde o momento que 

ingressei no curso, ate os dias mais recentes. 

Nossa maior fonte de informacoes foram as entrevistas. Com o desenvolvimento do 

estudo de campo, achamos necessario empregar uma tecnica de coleta de material, sugerida 

por Silva (2005) e Teixeira (2003), que permite a analise sistematica de casos individuals 

como amostra qualitativa do grupo minoritario. A sugestao que acatei de Teixeira (2003) diz 

respeito a construcao das trajetorias de vida do alunado nao PEC. Com Silva (2005) optei por 

distribuir as entrevistas em varias etapas. Essa tecnica de coleta de material se mostrou muito 

valorosa para nosso estudo. A distribuicao de varias etapas de entrevista ajudaram na 

focalizacao das areas de principal interesse, proporcionaram a analise em profundidade da 

visao particular dos processos sociais individuals, o que nao teriamos conseguido usando 

outra tecnica. 

A utiHzacao dessa tecnica de coleta de material teve algumas variacoes: incluiu desde 

a conversacao mais casual com individuos encontrados por acaso ate as que foram 

cuidadosamente planejadas com individuos que selecionamos como especialmente 

qualificados para nos dar informacoes detalhadas sobre o grupo minoritario (inclusive fazendo 

uso do telefone e da internet). Realizamos entrevistas com duracao de tempo que variavam de 

poucos minutos ate mais de duas horas. As entrevistas, com a continuidade do trabalho de 

campo, e com o desenvolvimento de maior familiaridade entre a entrevistadora e os(as) 

entrevistados(as), tornaram possivel a acumulacao de informacao proveniente de uma situacao 

de coleta que propiciava a completa franqueza de respostas. 

Para determinar a amostra, segui o discernimento individual - e, no que diz respeito ao 

grupo minoritario, de uma forma que permitisse a realizacao do que Silva (2005) chama de 

histonas de vidas sistematicas. Assim, com base no conhecimento que haviamos acumulado 

sobre os grupos e sobre o referencial teorico empregado e com os objetivos em mente, 

selecionamos, mais uma vez, uma amostra intencional. 

No caso do alunado PEC, essa amostra intencional, registrada, compreendeu 12 casos, 

entre eles as tres alunas que haviam apresentado os melhores desempenhos academicos 

durante a graduacao, sendo que duas delas ja ingressaram na pos-graduacao. Dentre estes tres 

exemplos - tambem com base em outros depoimentos uma nao era considerada como 

sendo integrante do alunado PEC, nem recebia discriminacao direta pelo grupo majoritario, 

nem sancao negativa dos outros(as) alunos(as) PEC (talvez porque ja houvesse ingressado 

uma vez no curso pelo vestibular, ou porque participou dos programas com bolsas,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o u p o r q u e 
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nao conseguisse se castrar). Com essa amostra realizamos uma breve historia de vida 

conseguida por meio de uma serie de entrevistas e conversas informais. 

Esses encontros incluiam entrevistas estruturadas, semi-estrturadas e nao estruturadas 

de modo a levar a uma compreensao da formacao individual, do seu processo de socializacao 

com o grupo minoritario e o majoritario, do desenvolvimento de suas relacoes, amizades, 

aspiracoes e assim por diante. Quando entendia que estavamos indo bem, ficando mais a 

vontade, que os(as) colegas respondiam sem muitos problemas, passavamos para uma 

segunda etapa de entrevistas estruturadas, relacionadas a areas especiais que eu tinha 

interesse de investigar profundamente. Finalmente, chegava-se a uma terceira e ultima etapa, 

na qual discutiamos algumas observacoes. Uma breve analise empreendida por elas com 

minha participacao apontava as lacunas do programa, os problemas mais evidentes e resultava 

na formulacao de algumas sugestoes para aperfeicoamento do PEC-RP. 

O valor dessas historias de vida varia muito. Elas podem ate nao representar nenhuma 

generalidade de comportamento no grupo minoritario. Mas mesmo assim, nas discussoes 

finais com alguns individuos, procuramos investigar o quanto eram representativas essas 

informacoes individuals e procuramos tambem comparar com outras informacoes reunidas de 

outros membros. Acredito que sao realmente valiosas essas sondagens do grupo minoritario, 

principalmente porque elas sempre vem recheadas de uma grande riqueza de detalhes, 

especialmente se utilizarmos com outras informacoes provenientes do uso das outras tecnicas 

de coletas descritas anteriormente. 

No curso de Ciencias Sociais ficou logo muito evidente que as respostas recebidas nas 

entrevistas e as observacoes feitas durante meu periodo de graduacao a respeito da opiniao 

sobre o alunado PEC nao provinham de ideias separadamente formadas por cada individuo e 

sim eram parte integrante das crencas e atitudes comuns que circulavam no ambiente 

academico. 

As estatisticas ajudam a evidenciar os contornos dessa configuracao, mas a funcao que 

ela desempenha nas imagens e nas relacoes entre os grupos nao pode ser vista unicamente 

atraves das diferencas baseadas nas analises estatisticas. Elas nao oferecem carater 

conclusivo. A descoberta de indices quantitativos, mesmo que incluisse o tempo de existencia, 

nao seria suficiente para dar acesso as diferencas configurativas, estruturais a que se referem 

os rotulos "PEC" e "nao PEC". 

Portanto, trabalhar com configuracoes e perceber que grupos de fenomenos sao 

inseparaveis e interdependentes. Mesmo quando observamos casos pontuais, tudo depende da 
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configuracao inteira, mesmo porque nao e possivel fazer comparacoes sem ter um outro 

elemento que possa tornar isso viavel: 

Quando as pessoas se tornam interdependentes, a pesquisa esta fadada a ser esteril se o 

investigador as estudar isoladamente e se tentar explicar sua agregacao em grupos como se elas 

fossem coisas separadas. A meta de um estudo das configuracoes, como vimos, nao e enaltecer ou 

censurar um lado ou o outro ou estudar o que se poderia se considerar 'disfuncionar (Elias e 

Scotson. 2000. p. 181). 

Entretanto, tendo como meta nao avaliar, mas procurar compreender de forma 

razoavel, que nenhum dos grupos poderia ter se transformado no que sao, independentes um 

do outro, se tornou necessario trabalhar em termos de configuracoes. 

Parece estar sempre presente na cabeca das pessoas, quando estamos travando 

discussoes sobre relacoes entre individuos, uma referenda a coisas distintas, a polaridade de 

grupos, como se um se formasse independente do outro, como se fosse possivel estudar um 

sem fazer referenda ao outro: 

A base factual da controversia relativa aos valores e bem simples. Os individuos sempre aparecem 

em configuracoes e as configuracoes de individuos sao irredutiveis. Fundamentar a reflexao num 

unico indhiduo. como se. a principio, ele fosse independente de todos os demais, ou em 

individuos isolados, aqui e ali, sem levar em conta suas relacoes mutuas, e um ponto de partida 

ficticio, nao menos persistente, digamos, do que a suposicao de que a vida social baseia-se num 

contrato firmado por individuos que, antes dele, viviam sozinhos na natureza, ou juntos, numa 

desordem absoluta. Dizer que os individuos existem em configuracoes significa que o ponto de 

partida de toda investigacao sociologica e um pluralidade de individuos. os quais, de um modo ou 

de outro, sao interdependentes. Dizer que as configuracoes sao irredutiveis, significa que nem se 

pode explica-las em termos que impliquem que elas tern algum tipo de existencia independente 

dos individuos. nem em termos que impliquem que os individuos, de algum modo. existem 

independentemente delas (Elias e Scotson. 2000. p. 184). 

As opinioes sobre seu grupo e o outro grupo, formavam-se no ambito de uma troca de 

ideias continuas dentro da universidade onde os individuos exercem consideravel pressao tins 

sobre os outros para que todos se conformem a imagem coletiva da comunidade na fala e no 

comportamento; nesse padrao de controle, os individuos que tiram notas melhores ocupam 
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uma posicao chave e detem poder suficiente para zelar pela imagem, opinioes e atitudes 

aprovadas. 

Por este motivo, a pesquisa incluiu tambem entrevistas com 25 alunos nao PEC, com 

professores (e ex-professor) e com funcionarios do curso de Ciencias Sociais e tambem 

professoras do curso de Pedagogia da UFCG, com os quais o alunado licenciado tern muito 

contato e para os quais os problemas do processo de ensino e aprendizagem sao de interesse 

particular. 

O quadro 2 mostra algumas informacoes bem gerais sobre o alunado PEC. No 

momento em que e preciso relacionar as falas aos(as) entrevistados(as), para preservar suas 

identidades, apenas farei a diferenciacao de sexo; no caso do professorado, identificarei a 

unidade academica; e no caso do alunado, o semestre de ingresso. 
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Quadra 2. Identificacao e algumas informacoes sobre os(as) cntrevistados(as) do grupo PEC 

Designacao 
Aluna de 

1998.1 A 

Aluna de 

2000.1 

Aluno de 

2004.2 

Aluno de 

2003.1 

Aluna de 

1999.2 A 

Aluna de 

1999.2 B 

Aluna de 

1998.2 A 

Aluna de 

1998.1 B 

Aluna de 

1998.2 B 

Aluna de 

2001.1 

Aluna de 

2001.2 A 

Aluna de 

2001.2 B 

Data de 

nascimento 
23/11/67 12/05/66 11/05/58 08/05/64 30/01/52 30/10/62 05/12/57 25/03/64 06/07/61 19/11/67 21/04/76 25/06/55 

Estado Civil Casada Casada Casado Solteiro Casada Casada Casada Casada Casada Casada Casada Casada 

Filhos 3 4 2 0 4 3 4 1 1 2 2 2 

Onde reside Esperanca Queimadas Boqueirao Alcantil Alagoa Nova Picui Nova Floresta 
Campina 

Grande 

Sao Jose da 
Queimadas Pocinhos Pocinhos 

Ensino medio Pedagogico Pedagogico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- Logus II 

Tecnico em 

Contabilidade; 

Logus II 

Tecnico em 

Contabilidade. 

Ixjgus II 

Tecnico em 

Contabilidade; 

I x)gus 11 

Cientifico: 

Pedagogico 
Pedagogico 

Cientifico; 

Logus II 

Cientifico; 

Pedagogico 

Cientifico; 

Pedagogico 

Quando 

concluiu o 

Ensino Medio 

1981 1985 1980 1988 1981 1978 1982 1982;1986 1985 1985;1986 1994;1997 1981; 1998 

Comeco do 

trabalho 
1984 1999 1993 1981 1971 1995 1986 1993 1985 1987 1997 1998 

Tempo gasto 

para chegar na 

universidadc zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- 1 hora - 2 horas 1 hora 2 horas 3 horas 15 minutos 

30 minutos, 

1 hora 
1 hora 1 hora lhora 

Carga horaria 
20 horas 

semanais 

20 horas 

semanais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 20 horas 

semanais 

8 horas 

semanais 

25 horas 

semanais 

20 horas 

semanais 

20 horas 

semanais 

20 horas 

semanais 

20 horas 

semanais 

20 horas 

semanais 

20 horas 

semanais 

Situacao 

academica 
Graduada Graduada Regular Regular Graduada* Graduada* Graduada* Graduada Graduada* Regular Regular Regular 

Horario que 

estuda/ou 
Os 3 turnos Os 3 tumos Noite Noite Os 3 turnos Noite Os 3 turnos Os 3 turnos Manha e noite Os 3 turnos Tarde e noite Tarde e noite 

Dificuldadcs 

Financeira. 

biblioteca. 

tempo 

Transporte 
Transporte. 

tempo 

Tempo, 

biblioteca, 

computador 

Transporte, 

tempo 
Tempo 

Distancia, 

incompreensao 

dos professores 

e transporte 

Encontrar uma 

substituta 

Compreensao 

dos assuntos e 

tempo 

Tempo curto 
Pouco tempo 

para estudar 

Pouco tempo 

para estudar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nota: * Graduou-se depois da realizacao da coleta dos dados estatisticos referentes as notas das disciplinas e CRE. 

00 
00 



4.2 No tocante aos espacos academicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Norbert Elias e John Scotson (2000) dizem muito claramente que, para um grupo 

afixar em outro um rotulo de inferioridade e faze-lo prevalecer, e funcao de uma figuracao 

especifica que dois grupos formam entre si e que isso nao pode ser entendido como um 

desapreco de um individuo por outro (no piano individual) e sim considerando a natureza de 

sua interdependencia. Para o grupo continuar na posicao de dominacao, e preciso continuar 

mantendo o desequilibrio de poder entre os grupos e continuar estigmatizando o outro com 

eficiencia. Mas isso so e possivel se o primeiro grupo estiver bem instalado em locais que 

conferem poder, de onde o grupo estigmatizado e excluido. 

No curso de Ciencias Sociais, esses locais tern sua representacao bem definida: os 

projetos de pesquisa cientifica (Programa Institucional de Bolsas de Iniciacao Cientifica -

PEBIC e Programa de Apoio aos Cursos de Licenciatura - PROLICEN), os projetos de 

monitoria e o Programa de Educacao Tutorial - PET. Esses ambientes proporcionam o 

principal arcabouco formal das atividades de producao cientifica no curso de Ciencias Sociais 

e, em principio, premia-se o desempenho academico diferenciado. Fazer parte de qualquer um 

deles e estar instalado em posicoes que conferem poder, prestigio ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status. Porem, nestes 

ambientes os(as) alunos(as) do PEC nao estao presentes. A justificativa para isso e sempre a 

mesma: a nao disposicao de tempo para realizacao dos trabalhos e a condicao de ser bolsista 

pelo PEC. 

Em um dos periodos de entrevista, quando foi perguntado ao alunado do curso de 

Ciencias Sociais "o que concede status ao estudante", a maioria das respostas remetia ao fato 

de o aluno estar vinculado a algum projeto de pesquisa. Ou seja, parecia claro na mente do 

alunado que o "bom aluno" e aquele que consegue sair da esfera de dedicacao somente as 

disciplinas da grade curricular do curso e se dedicar a outras atividades, demonstrando assim 

capacidade de conseguir conciliar as duas coisas. Isso pode confirmar a importancia de fazer 

parte de qualquer projeto de pesquisa, ensino e extensao. 

Eu acho que e participar de projeto, ser envolvido em algum projeto da universidade. Da 
conliecimento com os professores, ai tern mais chance de entrar no mestrado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aluna PEC de 2001.2 A 

Eu acho que e o aluno estudioso. principalmente aquele tern um projeto, que discute muito na sala 
de aula, sei la, que aprende a pesquisar, que faz pesquisa. ele fica mais desenvolvido, acho que se 
destaca mais. 

Aluno nao PEC de 2003.1 
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Numa investigacao feita nos documentos que fornecem os nomes dos contemplados 

para os projetos de pesquisa, PET e monitoria, percebemos que, com a excecao de uma unica 

aluna (e mesmo assim por motivos especiais), em nenhum desses documentos foi encontrado 

o nome de algum(a) aluno(a) do PEC; nem mesmo entre os alunos que participaram dos 

processos seletivos para estas bolsas e posicoes. 

Dos lugares que afirmamos representar poder, o caso mais notorio e o do PET. Paira 

no imaginario do alunado de Ciencias Sociais a excelencia do alunado PET. O Programa 

Especial de Treinamento, hoje Programa de Educacao Tutorial, PET/Antropologia foi criado 

em 1988, quando a CAPES, antiga fomentadora, enviou projetos de trabalhos para serem 

desenvolvidos em alguns cursos, sendo Ciencias Sociais contemplado e a area de antropologia 

tomou a iniciativa de fazer o projeto, com o professor Marcio Caniello e a professora Salete 

Cavalcante a frente das atividades a serem desenvolvidas. No inicio, foram selecionados 

quatro estudantes, depois mais quatro, ate que se completassem o numero total e permanente 

de doze alunos. Sempre que houvesse alguma modificacao no numero de estudantes, seria 

feita nova selecao para suprir essa falta. 0 programa preve o pagamento de bolsas mensais 

durante toda a permanencia dos estudantes no PET, bolsa para o tutor e ajuda para material de 

consumo destinado aos trabalhos academicos. 

Quanto ao funcionamento institucional do programa, os alunos que fazem parte do 

PET se reunem com o tutor para o planejamento das atividades de ensino, pesquisa e extensao 

a serem desenvolvidas e para discutirem os trabalhos dos bolsistas. No PET, a cada semestre o 

aluno produz uma monografia, com tema livre, orientada por algum professor da mesma ou 

de outra area. A ideia e que os alunos procurem conhecer outros professores e tornem o 

pensamento o mais abrangente possivel. A professora Elizabeth Cristina de Andrade Lima, 

atual tutora do PET, diz que para alem da formacao academica, o PET quer promover a 

formacao etica e moral dos individuos a ele ligados; construindo o conhecimento em conjunto 

para depois seguirem sozinhos. A tutora tambem disse que incentiva o espirito de coleguismo, 

camaradagem, confianca e apoio para se sentirem como um grupo; apontou tambem como 

filosofia do grupo, a multiplicacao do conhecimento, a participacao ativa e questionadora dos 

alunos para dinamizar as aulas. A resposta para esse trabalho e que o indice de aprovacao e 

sempre positive "Isso denota que o programa tern elevado a imagem de Ciencias Sociais, 

possibilitando a continuidade da vida academica", afirma a tutora. Ainda na visao da 

professora Elizabeth Cristina, o PET tern ajudado a formar jovens cientistas e com uma 

expectativa positiva de conseguirem um lugar no mercado academico. Os criterios para a 

selecao sao definidos no manual de orientacoes basicas e exigem que o aluno tenha dedicacao 
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de 20 horas semanais; seja aluno(a) de Ciencias Sociais; esteja, no minimo, no segundo 

periodo; admite uma reprovacao em disciplina; coeficiente de rendimento escolar, no minimo, 

seis e nao tern mais o criterio de idade, que antes era de no maximo 22 anos. 

Um exame mais detido do rendimento do alunado PET revelou que eles tern atingido 

as maiores notas nas disciplinas individuals e, consequentemente, nos CRE. Outra coisa que 

chama atencao na selecao do PET e que os alunos tern que assinar um documento se 

comprometendo a permanecer no programa ate o fim do curso. 

A desenvoltura dos alunos que sao monitores e bem mais evidente. Eles tern mais 

contato com os demais alunos, principalmente nos primeiros periodos do curso, ja que as 

bolsas de monitoria em Ciencias Sociais estao concentradas nas disciplinas introdutorias do 

ciclo basico. 

Por outro lado, os alunos que fazem parte do PET, monitoria, PIBIC e PROLICEN 

devem ser constantemente lembrados de seus feitos que os tornam tao diferentes e bem 

localizados na hierarquia de alunos do curso num dado momento. Isso deve enche-los de um 

orgulho imenso e ao mesmo tempo serve de incentivo para continuar reproduzindo o que 

fazem, para se orgulharem novamente e ao grupo do qual eles fazem parte. 

Se reproduzem os mesmos vicios. Tern os nichos, os pelotoes, o pedestal dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status - PET. A 
estrutura de poder. Disputa para ser chefe. 

Professor dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UACS 

E preciso dizer que esses alunos sao vistos como excelentes, Nao ha ambigiiidade 

quanto ao nivel intelectual e por isso sao privilegiados com uma posicao de prestigio na 

hierarquia do curso. Essa posicao e constantemente reforcada: 

A opiniao grupal tern, sob certos aspectos, a funcao e o carater de consciencia da propria pessoa. 
Esta, na verdade, sendo formada num processo grupal, permanece ligada aquela por um cordao 
elastico, ainda que invisivel. Quando o diferencial de poder e suficientemente grande, um membro 
de um grupo estabelecido pode ser indiferente ao que os outsiders pensam dele, mas raramente ou 
nunca e indiferente a opiniao de seus pares [insiders] - daqueles que tem acesso aos instrumentos 
de poder de cujo controle monopolista ele participa ou procura participar e com quern compartilha, 
no grupo, um mesmo orgulho, um carisma coletivo comum. A auto-imagem e a auto-estima de um 
individuo estao ligados ao que os outros membros do grupo pensam dele (Elias e Scotson, 2000, p. 
40). 

Esses alunos reafirmam suas posicoes ao repetirem, ao longo do curso, as discussoes 

de texto em sala de aula e as notas altas, freqiientando congressos. Parece ser notorio que o 

alunado nao PEC anseia por apresentar uma postura que cause a melhor impressao possivel 

nos "estranhos". 
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Entao, aqueles ambientes antes citados, representam o que Elias e Scotson (2000) 

chamam de lugares de poder e sao reconhecidos por todos os alunos do curso. Na maioria dos 

casos o alunado PEC nao faz parte desses lugares. Ha proibicoes, ainda que nao muito 

explicitas, para a participacao desses alunos nos projetos de ensino, pesquisa e extensao. Uma 

delas se refere ao tempo: todos alegam que os(as) alunos(as) do PEC nao tern o tempo exigido 

para se dedicarem aos projetos (20 horas semanais). Eles(as) trabalham e nao tern tempo. 

Sempre apontam para as Resolucoes - no artigo e inciso que tratam da liberacao ou 

adequacao da carga horaria de trabalho do alunado PEC com vistas a dedicacao ao curso de 

graduacao - tentando confirmar aquilo que fora dito. Na Resolucao 01/2004 da Camara 

Superior de Ensino, o inciso I I do artigo 3°, diz que deve acontecer a "adequacao ou liberacao 

parcial da carga horaria de trabalho do aluno do PEC-RP, com vistas a sua dedicacao ao curso 

de graduafao, no turno em que estiver regularmente matriculado, sem prejuizo de seus 

vencimentos e vantagens pagos pela Secretaria de Educacao de origem". Ou seja, e bem 

verdade que o alunado PEC nao deve deixar a sala de aula, visto que e exigencia que continue 

trabalhando, mas isso poderia ser o minimo que a secretaria de educacao deveria fazer. A 

liberacao do horario de trabalho nao deveria se restringir ao periodo de aula na universidade; 

poderia ser ampliada para que o alunado PEC pudesse participar de alguma atividade de 

pesquisa, como mais uma forma de qualificacao, de atualizacao. 

O outro argumento mais contundente para proibicao da presenca do alunado PEC nos 

projetos e o fato de eles ja receberem uma bolsa do municipio ou estado para estudar. Ora, 

parte do alunado PEC nao recebe bolsa e a outra parte so recebe uma remuneracao de no 

maximo cento e cinqiienta e um reais, quando recebem, sem qualquer premio, gratificacao -

conforme consta nas Resolucoes - ou reajuste13. Ou seja, e uma remuneracao baixa, 

insuficiente, nao periodica, que nao sofreu qualquer reajuste desde o ano de 2001. 

Com relacao ao pagamento da bolsa de estudos para o alunado PEC, o ex-pro-reitor 

Silvio Rossi confirma a dificuldade de negociar e estabelecer acordo com as prefeituras: 

A resolucao que criou o PEC estabelecia que deveria existir um bolsa, a ser paga pelo Estado ou 
pelas prefeituras. mas nao especificou valores, deixando isso para os convenios que. 
necessariamente, tinham que ser firmados entre a Universidade e o Estado (Sec. Estadual de 
Educacao) e as prefeituras (prefeitos). Vale ressaltar que nem sempre era facil chegar a algum 

1 3 Nas investigacoes ouvi os mais variados tipos de resposta, desde o total desprezo por parte da prefeitura 
municipal em nao efetuar o pagamento em momento nenhum, ate a completa periodicidade da bolsa, passando 
por situacoes em que o pagamento so era efetuado algumas vezes, com atraso e um valor menor que 151 reais. O 
melhor resultado foi encontrado na cidade Queimadas. onde uma pane do alunado recebia uma bolsa equivalente 
a R$151,00 periodicamente. Esse valor foi estabelecido pela Resolucao 29/2000 do CONSEPE e nunca foi 
reajustado durante o tempo de estudo desse alunado, que, como vimos anteriormente, e de no minimo cinco 
anos. 
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consenso em relacao a tais valores, mas buscava-se. sempre que possivel, algo em tomo de 1/4 
a 1/2 salario minimo entao vigente, representando, a epoca, se nao me engano, algo em torno de 
R$ 60.00 (para as prefeituras mais renitentes) a R$ 100,00 (Seer. Est. Educacao); media em torno 
de RS 80.00. RegisUe-se, tambem, a necessidade de a Secretaria e as prefeituras garantirem 
transporte para seus professores/alunos do PEC e liberacao de parte da sua carga docente. la na 
escola. para poderem fazer o curso na Universidade. Infelizmente, quase sempre. com excecoes. o 
compromisso em relacao ao pagamento das bolsas nao era cumprido - as vezes ate mesmo em 
relacao ao transporte - , o que fazia com que a Universidade (PRG) tambem tivesse que 
se envolver com a solucao/minimizacao desses problemas, cruciais para a permanencia dos alunos 
nos respectivos cursos. 

A Resolucao 01/2004 da Camara Superior de Ensino desobriga o pagamento da bolsa. 

O artigo 4° confirma isso: "as secretarias de educacao conveniadaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA poderao conceder auxilio 

financeiro ao aluno, na forma de bolsa de estudo ou outros beneficios, enquanto estiver 

frequentando, com aproveitamento, o curso para o qual foi selecionado". Entao, o que se 

constituia como um grande empecilho nao existe mais. Mas o fator tempo continua sendo 

crucial. 

O fato e que o alunado PEC, em muitos casos contra a sua vontade, continua sendo 

prejudicado, sendo impedido de participar de projetos: 

Porque estar aqui dentro da universidade , so dentro da sala de aula e muito pouco. A reducao de 
carga horaria a gente nao tern direito, bolsa de estudo nem era regular, nem era o valor previsto. 
Enfim, nao havia a liberdade de colocar a disciplina que fosse necessaria porque tinha que ser em 
primeiro lugar as condicoes da escola. A gente tinha que se adequar as condicoes da escola e nao a 
escola se adequar a nossa realidade. E dificil (...) Quantas e quantas vezes nao desejei participar de 
projetos. Semana do CH. Ja faz um sacrificio muito grande pra dar conta dos dois. Nao pode fazer 
de conta. Quero fazer direito. Por isso me dedico tanto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aluna PEC de 1998.1 A 

Eu acho isso errado porque se eu tenho interesse por uma pesquisa e tern um concurso para 
participar. por que nao? Pela capacidade? (falando da impossibilidade de sua participacao em 
projetos). 

Aluna PEC de 2001.2 A 

Se nao existe a proibicao por que, em Ciencias Sociais, o alunado PEC continua a nao 

fazer parte dessas esferas? Por que ninguem pensou em fazer valer o que tem no contrato (no 

caso de dar condicoes de estudar e gratificacoes)? 

Outra observacao a ser feita e quanto a participacao no Centro Academico - CA. 

Pouco se verificou a presenca do alunado PEC fazendo parte da gestao do CA. So foi possivel 

constatar que duas alunas fizeram parte de alguma gestao, uma de 1998.1 e outra de 2000.1. 

Tambem tenho observado, desde os tempos de graduac&o, que o alunado PEC so frequenta o 

CA enquanto a aula nao comeca; ficam por ali, estudando, assistindo televisao, conversando 

geralmente com outros PEC ate o tempo passar ou o onibus chegar para leva-los embora. O 
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alunado nao dispoe de muito tempo para realizar outras atividades diferentes de estudar, o 

que, alias, impede muitos procedimentos que poderiam ser realizados nos ambientes 

universitarios, como, por exemplo, freqiientar a biblioteca ou a sala de computadores do 

Laboratorio de Apoio ao Estudante de Graduacao - LAEG. Uma das entrevistadas revelou 

essa mesma preocupacao: 

O periodo em que eles se encontram e muito curto. Outra coisa, ja vem de uma trajetoria de 
algumas reprovacoes, de perda de disciplina. Entao elas nem estao na turma que entraram. nem 
tem uma sociabilidade de ficar nas lanchonetes porque sao pessoas ocupadas, vem aqui para 
assistir aula. O tempo sem aula faz alguma leitura. Pela dificuldade, tem que estudar o dobro dos 
alunos normais. Ouua coisa, esse aluno do curso normal, se voce passa uma leitura e ele nao 
consegue, vai buscar recursos na internet, comentadores, caminhos que facilitam aquele 
aprendizado. Esses alunos do PEC. eles nao tem tempo de viver a universidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Professora dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UACS 

Mesmo que eles nao ajam voluntariamente, o alunado que ingressa principalmente 

pelo vestibular tende a enxergar que alunos(as) do PEC ficam abaixo da ordem e regularidade 

vigentes, nao se adaptam a rotina da academia. Talvez se houvesse um curso destinado 

somente ao alunado PEC, e eu nao aponto isso como solucao, onde todos se encontrassem no 

mesmo patamar de tempo e obrigacoes extra-academicas, nao houvesse tanta discriminacao, 

nao se constituisse tanto estigma. Mas nao e esse o caso. E bem possivel que a classificacao 

que hierarquiza diferencialmente alunos nao PEC e PEC nao se deva primordialmente a falta 

de capacidade dos ultimos, mas a incapacidade de se seguirem as condutas ja consolidadas 

para os estudantes universitarios. Isso afeta o desenvolvimento da personalidade deles(as), 

sobretudo sua auto-estima e seu respeito proprio. 

A consciencia que o alunado PEC tem de sua posicao na hierarquia e confirmada e 

comunicada constantemente atraves da exaltacao dos(as) melhores alunos(as) nao PEC e da 

fala e gestos de alguns professores e alunos, por exemplo, quando o alunado nao PEC e os 

professores fazem algum gesto de desprezo diante do alunado PEC. Isso forma barreiras 

solidas entre esses dois grupos: barreiras com alicerces profundos demais para cederem sob o 

impacto de contatos breves, como os proporcionados pelos encontros na universidade. E o 

pior e que esse comportamento tende a se reproduzir e reproduzir um ao outro. 

De toda experiencia que tenho como ex-aluna do curso, dos depoimentos coletados e 

da verificacao dos documentos, so pude constatar que uma aluna do PEC, em Ciencias 

Sociais, conseguiu a proeza de ter sido monitora, bolsista PLBIC e ter participado ativamente 

da vida politica na qualidade de diretora de uma chapa executiva em uma gestao do CA em 

1999. A professora Melania tambem relatou que elaborou um projeto de pesquisa para 

contemplar, exclusivamente as alunas de uma determinada disciplina que ministrava e essas 
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alunas eram do PEC. Na ocasiao da entrevista, ela mencionou a dificuldade de conseguir tal 

feito, mas que ao final foi realizado com sucesso: 

Ha uma ma vontade de que o aluno PEC participe de qualquer programa de bolsa da universidade. 
Houve, mais ou menos em 98, uma orientacao da pro-reitoria de graduacao de que o PROLICEN 
se voltasse predominantemente para os alunos PEC exatamente por conta das dificuldades. 
Quando eu voltei do doutorado, eu fiz um projeto. Eu tava dando aula pro PEC, e fiz um projeto 
para desenvolver uma pesquisa naquela turma e ai as bolsistas teriam que ser alunas daquela 
turma. Foi um problema serio. Nao, nao queriam deixar porque o aluno do PEC nao pode porque 
ja tem bolsa. So que a bolsa que eles tinham, nem todos tinham e agora nao tem mais, nao e dada 
pela universidade. A priori, alija o aluno da participacao em programas academicos que seriam 
interessantes. Nao ha nenhuma atividade de extensao regular da universidade junto a essas redes 
de onde os alunos vem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Professora da UAEd zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3 Trajetorias 

Pode-se constatar, de uma maneira geral, que o perfil mais comum do alunado que 

ingressa no curso de Ciencias Sociais da UFCG, pelo PEC, e o de quern nao mora em 

Campina Grande, estudou em escolas publicas, fez o pedagogico, teve que trabalhar como 

professor(a) porque o municipio nao oferecia muitas oportunidades de trabalho, e mulher, 

casada, com filhos e ja passou algum tempo sem estudar. 

Tendo em vista essa similitude de caracteristicas, resolvemos fazer um estudo das 

trajetorias desse alunado para tentarmos compreender em que circunstancias chegam a 

universidade. 

Teixeira (2003) nos alerta para a preocupacao que devemos ter, ao trazer para o 

universo academico, nocoes do senso comum, como historias de vida ou biografias sem a 

devida reflexao. Nesse sentido, vamos tentar encadear numa sequencia logica e observando os 

contextos em que se inserem, parte das historias de nossos(as) entrevistados(as), para nos 

ajudar a refletir sobre as condicoes em que chegaram na academia. 

Avalio que seja importante mostrar que esses(as) alunos(as) vieram de uma familia 

que hoje consideramos grande e com pais com pouca ou nenhuma instrucao, mas que se 

esforcaram e com muito sacrificio, mantiveram seus(suas) filhos(as) na escola, ate que se 

formassem: 

0 preconceito de ter \indo de pais analfabetos (...) apesar de minha mae nao ter estudado muito. 
meu pai ser uma pessoa que so aprendeu a escrever o nome, ele le algumas palavras. ele nao fala 
tao errado quanto algumas pessoas. 

Aluna PEC de 2001.1 
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Nasci (...) numa farnilia de sete irmaos, comigo oito, meu pai e minha mae. Meu pai so, o linico 
provedor da farnilia, sempre fez questao de nos manter em escola particular, mesmo sem poder, 
com muito sacriiicio. mas queria que todo mundo tivesse estudado, para um dia ter, como dizia 
ele, future. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aluna PEC de 1999.2 B 

Minha mae teve nove filhos (...) minha mae era quern mantinha a casa, ate hoje e ela quern 
mantem. Entao devido as condicoes serem muito precarias, eu fui criada com minha avo. Morei 
antes com uma tia minha, ate sete anos (...) Mesmo assim. eu morando com minha avo, minha mae 
foi quem manteve meus estudos. 

Aluna PEC de 1998.1 B 

Uma das coisas que mais foi mencionada, pelos dois grupos de alunos, foi que a 

maioria do alunado PEC nao reside em Campina Grande. Esta caracteristica funcionaria como 

um dos maiores empecilhos para a realizacao das atividades universitarias, sejam elas 

individuals ou em grupo. Em geral, os lugares de moradia e trabalho nao sao muito distantes 

de Campina Grande, mas o alunado PEC perde um tempo consideravel do dia fazendo a 

viagem. Afora isso, notifica-se que, embora seja uma exigencia presente nas resolucSes e nos 

contratos, nem sempre e oferecido transporte gratuito, seguro e permanente, o que provoca 

uma instabilidade na viagem, fazendo com que essas pessoas se sujeitem a esperar outros 

transportes, muitos deles com alunos de outros municipios, ja com a capacidade maxima de 

passageiros, para chegarem ate a universidade: 

Era seis horas de viagem, tres para ir, tres para voltar (...) um aluno que percorre seis horas por dia. 
numas estradas esburacadas, arriscando a vida, passando por estradas perigosas. meia noite (...) Eu 
ter que percorrer esses 240 km para ir e voltar sem ter em que. Eu ficava nas estradas pedindo 
carona. Na nossa cidade nao existia carro disponivel para conduzir alunos. Nos reunimos muitas 
vezes e o prefeito da epoca dizia que nao tinha responsabilidade com aluno da universidade. A 
gente tinha que ir em um carro que vinha de Coronel Ezequiel, tudo como uma sardinha, sem se 
mover do canto, pagando 140 reais por mes e ficava feliz quando tinha; transporte pago do comeco 
ao fim do curso. 

Aluna PEC de 1998.2 A 

Transporte sempre foi ruim. De manha era bom, de noite era mini. A gente sempre vinha no carro 
dos outros municipios. 

Aluna PEC de 2000.1 

Uma hora de onibus. Quando o onibus vem cheio e uma hora, quarenta minutos. E cansativo. E 
uma das cidades mais perto. A gente e privilegiada pelo fato de ter cidade bem mais longe (...) a 
hora de sair e que e o pior. A gente sai de dez e meia (da noite) e chega la umas l i e quinze. para 
acordar no outro dia e comecar tudo de novo. E bem cansativo, e prejuizo. 

Ahma PEC de 2001.2 B 

Pega o onibus e vai em pe. Ainda bem que e perto. Porque quando passa aqui, ja esta cheio o 

onibus. 
Aluna PEC de 2001.2 A 
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E uma hora e meia de onibus. Da pista mesmo eu pego o onibus e venho para a universidade, ja 
chegando aqui seis e vinte, seis e meia (da noite), retornando para a minha cidade, chegando em 
casa doze, doze e vinte. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aluno PEC de 2003.1 

As pessoas entrevistadas, em geral, estudaram em escolas publicas, tal qual aquela nas 

quais hoje sao professores(as). A maioria gosta da profissao que exerce, mas nem sempre a 

escolha desta profissao expressa um desejo anterior, mas aparece como sendo uma das poucas 

oportunidades de emprego para aqueles(as) que concluiram o pedagogico ou o Logus 2 (este 

sempre acompanhado de outra formacao). 

Fiz o tecnico em contabilidade e o pedagogico. Era o que existia na epoca na cidade de Picui. Nao 
tinha condicao de ir para outro canto. Comecei a trabalhar na area de educacao e fiz outro curso 
chamado Logus I I (...) tinha que estar no magisterio (...) na educacao passei por varias funcoes: 
fundamental e coordenacao. 

Aluna PEC de 1998.2 A 

O que pude fazer em Patos eu fiz. Fiz cientifico, pedagogico (...) fiquei trabalhando como 
professora do municipio e mais em duas escolinhas particulates e a noite dava aula de reforco para 
as criangas. Eu gostava. 

Aluna PEC de 1998.2 B 

Estudei a vida inteira em escola piiblica la em Pocinhos mesmo (...) quando foi em 96 fiz o 
pedagogico (...) Em 97 fiz o concurso e comecei a ensinar la. De 98 ate agora concursada. 
Ensinava o ensino fundamental menor, de primeira a quarta serie, o polivalente (...) Eu gostava de 
ensinar. so que o salario era muito pouco (...) Pela questao financeira fui trabalhar na Alpargatas 
em 94. Ai eu gostei bastante do concurso, ja tinha terminado o pedagogico, fiz para professor e 
passei; entrei na area que eu gosto; juntou a fome com a vontade de comer. Foi quando surgiu a 
LDB, o FUNDEF e melhorou o salario do professor. 

Aluna PEC de 2001.2 A 

Na epoca do concurso eu trabalhava na saiide. Mas eu vi que eu nao dava pra nada da saiide. A 
secretaria disse para eu fazer concurso porque eu era contratada. Eu posso ate fazer, mas na area de 
saiide, de jeito nenhum. Ai eu fiquei imaginando, eu era louca para fazer de professora, mas eu 
ainda nao tinha terminado o pedagogico e nao podia, ai surgiu uma vaga de recreadora, eu fiz e 
passei. 

Aluna PEC de 2001.2 B 

Sou professor da terceira serie. Comecei a lecionar com 35 anos. Trabalho em educacao porque e o 
mais oferecido. Eu queria ter outro trabalho. Ja live outros. 

Aluno PEC de 2004.2 

De 76 ate 79 fiz o primeiro grau no estadual de Alcantil. Em 81 comecei a ensinar em Boqueirao. 
Em 92 fui professor do estado assinando um contrato de emergencia. 

Aluno PEC de 2003.1 

No curso da vida, casaram-se e tiveram filhos e pararam de estudar: 

Sou casada, tenho tres filhos, fiz o pedagogico e comecei a trabalhar com 18 anos. Fiz parte de um 
projeto de monitoria aos 17 anos e assinei um contrato de emergencia. Me casei. meu marido nao 
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dava muito valor ao estudo. agora ele reconliece e valoriza e eu queria ser professora. Dezoito anos 
depois fiz o PEC. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aluna PEC de 1998.1 A 

Sou casada, tenho quatro filhas, comecei a lecionar tem seis anos. Eu terminei o ensino medio em 
1985. Comecei a trabalhar em 99 e entrei na universidade em 2000.1. 

Aluna PEC de 2001.1 

Terminei o primeiro grau, o ensino fundamental em 91 e em 94 terminei o ensino medio. Passei 
um ano sem estudar. 95 fiquei sem estudar e em 96 fiz o pedagogico. Quando foi em 2000, quando 
comecou o PEC ai eu fiz o vestibular do PEC para pedagogia. Em 99 tive gemeos. 

Aluna PEC de 2001.2 A 

Terminei o ensino medio em 81. Fiz vestibular, nao passei. Deixei pra la. Fui trabalhar. Casei, criei 
filhos. depois voltei para fazer o pedagogico em 97. Em 98 teve concurso, passei e fiquei 
ensinando na primeira fase menor. Em Pocinhos. Eu tinha decidido que nao ia mais estudar. 
Depois diziam que em 2007 quern fosse professor saia se nao tivesse uma graduacao, saia de sala 
de aula. Nao, entao vou fazer vestibular, ai vim (...) Eu fui mae e pai. Meu filho mais velho tinha 
cinco anos quando o pai faleceu. Foi uma barra (...) e tanto que eu deixei eles crescerem, que o 
meu menino mais novo estava com um ano e onze meses quando o pai morreu e eu deixei eles 
crescerem bastante para eu poder trabalhar e estudar. Voltei a estudar, fiz o pedagogico. 

Aluna PEC de 2001.1 B 

A escolha pelo curso de Ciencias Sociais foi quase sempre acidental. Nao sabiam bem 

o que iriam estudar e, muitas vezes, escolheram Ciencias Sociais porque nao tinha no campus 

da universidade em Campina Grande o curso que queriam. Apesar de terem entrado na 

universidade devido a uma determinacao legal, estao muito satisfeitos(as) por estarem 

cursando o nivel superior: 

Ja fiz tres vezes vestibular e nao fui aprovado (...) Tinha vontade de estudar Geografia, mas nao 
tem pelo PEC. Eu queria fazer um curso mais direcionado para o que eu ensino (...) E muito bom a 
gente se preparar. Eu nao estou aqui porque e obrigado. 

Aluno PEC de 20042 

Tinha um oficio dizendo que era obrigado ate 2007 ter o curso superior e existia a chance de entrar 
pelo PEC (...) Nao conhecia o curso. Tinha interesse de ver e entender a questao social. De ver a 
dinamica da sociedade (...) Se nao fosse obrigada eu esmdaria na universidade (...) para melhorar a 
qualidade do ensino publico, para ter professor de qualidade. Alias, eu sempre quis estudar na 
universidade (...) nao faria outro curso. 

Aluna PEC de 1998.1 A 

O curso de Ciencias Sociais para mini foi acidente. Eu queria biologia, alguma coisa na area da 
natureza. saiide. Mas quando eu entrei eu me identifiquei. Eu trabalhava numa associacao de 
moradores e ja lidava com comunidade, o comunitario. E comecei a ver as coisas que ate 
precisava. Comecei a gostar. E um curso que vale a pena. 

Aluna PEC de 2001.1 

Eu era submissa. Comecei a participar da comunidade de base da igreja e tomei outra atitude (...) 
Eu prestava servico a comunidade como voluntaria numa ONG de jovens e adultos, trabalhando na 
perspectiva de Paulo Freyre (...) Gostei muito do curso, so me decepcionei porque eu pensava que 
ia para a pratica propriamente dita. 

Aluna PEC de 1999.2 B 
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Quando foi em 2000, quando comecou o PEC eu fiz vestibular para Pedagogia (...) A informacao 
que a gente tinha era que era melhor fazer na area que a gente atuava e, como eu ensinava de 
primeira a quarta serie, fiz pedagogia. So que nao passei. Quando foi no outro ano, preferi colocar 
um que tivesse menos concorrencia para ver se entrava porque minha vontade. meu sonho era 
entrar aqui. na universidade. Ja tinha tentado e nao tinha passado. Com o vestibular normal era 
mais dificil. Se eu me esforcasse eu passava. e logico (...) so que quando a gente viu a 
concorrencia, ficou maior do que se fosse no vestibular normal (...) Eu nao sabia o que era, nunca 
tinha ouvido falar. Quando fui fazer para Ciencias Sociais tinha uma colega minha que fazia. Ela 
tinha entrado pelo PEC no outro ano que eu tinha feito. Ela falou que o curso era muito bom, a 
complexidade do curso, era muito ampla a area que a gente podia atuar. Achei muito interessante. 
Eu queria algo bom. Me interessei e vim para Sociologia (...) Quando entrei no curso foi que eu 
vim entender o que era sociologia. E quando paguei as introducoes, amei. Me identifiquei bastante 
com o curso e nao dei.xaria por nada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aluna PEC de 2001.2 A 

Eu queria Pedagogia porque eu gosto muito de ensinar crianca. Mas por conta de ser muito 
concorrido ai eu digo nao. A colega tambem disse que Ciencias Sociais era um curso muito bom e 
eu nao sabia o que era. Vim fazer porque era pouco concorrido. O primeiro que fiz. passei. 

Aluna PEC de 2001.2 B 

Foi uma inovacao pra gente. Porque a gente nao tinha condicoes e atraves da abertura do convenio 
com a universidade, entao abriu-se uma porta, um leque pra gente freqiientar a universidade. 
Porque a gente do interior, o sonho da gente e faze uma faculdade, principalmente quern esta em 
sala de aula e que nao tem uma graduacao que voce possa crescer como educador. Entao. foi muito 
bom porque a gente teve oportunidade, teve abertura, teve incentivo da prefeitura porque antes a 
gente nao tinha condicoes. Mora no interior, depende de agriculture, depende do salario de 
educador e voce sabe que e la em baixo. 

Aluna PEC de 2003.1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4 A sociodinamica do estigma 

Para pensar no processo de estigmatizacao pelo qual o alunado PEC do curso de 

Ciencias Sociais tem passado, e importante primeiro, pensar nos processos de interacao social 

que esse alunado tem vivido com os demais estudantes e professores. 

Antes, porem, considero importante mostrar alguns exemplos das imagens que os 

individuos envolvidos nesta pesquisa tem do curso de Ciencias Sociais, do alunado geral e do 

alunado PEC. Como primeiro exemplo, vamos ver qual a imagem do curso de Ciencias 

Sociais: 

O curso de Ciencias Sociais e muito dificil, tem que ler muito. 

Eunciondria da UACS 

E os textos teoricos exigent uma concentracao muito maior e toma muito tempo. Porque o curso da 

gente e dedicacao a leitura. 
Professora da UACS 

Eu gosto do curso porque da espaco para reflexoes, nao e pragmatico nem tecnico demais: da 

espago para soltar as ideias. 
Aluno nao PEC de 2004.1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Uma professora sempre diz: Ciencias Sociais e um curso de elite. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aluno nao PEC de 2003.2 

A vantagem do curso e porque ensina a lidar com as pessoas. aprende como diferenciar as pessoas, 
como ver as diferencas sociais, economicas, de cultura. 

Aluna PEC de 2000.1 

O perfil do alunado que faz parte do curso de Ciencias Sociais: 

Responsavel, preocupado com as leituras, atualizado porque o curso abrange varias areas do 

conhecimento. 

Aluna nao PEC de 2001.2 

Um pessoal que viajava muito. conversar coisas diferentes. 

Aluno nSo PEC de 2004.1 

Aluno mais jovem. vindo de cidade do interior e escola publica, que gosta de se envolver com a 
questao da acao politica. 

Aluna nao PEC de 2001.1 

A imagem do alunado PEC. 

Geralmente com um certo perfil de mais idade, aparencia, pessoas de mais idade, geralmente do 
sexo feminino (...) do interior (...) Apresentavam o mesmo perfil noturno. Muita sonolencia, um 
esforco sobrenatural para acompanhar. 

Professora da UACS 

Sao geralmente mais velhos, esrudam, trabalham, tem familia (...) Esses alunos tem um differencial, 
tem potencial, mas ha algumas limitacoes perceptiveis. 

Aluno nao PEC de 2002.2 

Eu me acho uma heroina em estar aqui. Porque a gente trabalha o dia todo, e dona de casa, mSe, 
trabalha, vem de fora para aqui, esmdar, enquanto que encontra colega, aqui, novinhas e 
divertindo, so vive para esmdar. 

Aluna PEC de 2001.2 A 

Tendo uma ideia do que os individuos que fazem parte dessa pesquisa pensam sobre 

qual a imagem do alunado e do curso de Ciencias Sociais, passemos para a proxima etapa. 

O primeiro e o mais importante aspecto para verificar e se os individuos envolvidos no 

processo de interacao social concordam ou nao que existe diferenciacao entre o alunado do 

curso de Ciencias Sociais, se existe um estigma de incompetencia associado ao alunado PEC. 
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De todo o material coligido, raras foram as vezes em que os entrevistados nao 

concordavam com a existencia de separacao entre o alunado do curso. A grande maioria das 

pessoas de todos os grupos afirmou existir um tipo de discriminacao para com o alunado PEC: 

Nos sentiamos, ate entre companheiros professores uma especie de mscriminacao com os alunos 
do PEC (...) os alunos do PEC, mesmo no seio dos professores do curso, eles eram vistos de forma 
diferente, as vezes ate de forma discriminatoria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Professor da UACS 

Mas depois eu comecei a perceber que alguns alunos e professores comecaram a classificar entre 
PEC e nao PEC. E ai eu acho que existe um preconceito, principalmente dos professores e isso 
resvala nos alunos. 

Aluno nao PEC de 99.1 

All, com certeza, aqui existem tres classes. Dentro do proprio curso de Ciencias Sociais existem 
tres classes. Eu ate fui criticada outro dia num debate que eu me levantei com isso. Que aqui 
existem os alunos PEC, e aquele pessoal que e professor, que tem convenio com prefeitura... nao 
sei o que... e que sao os coitadinhos, que ninguem acredita no potencial deles. Tem os alunos PET, 
que sao os superdotados, os genios, "os fera" do curso e tem os outros. Nos outros entra todo 
mundo; o que sobrou. O que sobrou desses dois ta nos outros. Ai eu costumo dizer que dentro da 
nossa propria categoria a gente ja dividiu em tres classes. 

Aluna nao PEC de 2002.2 

Quando eu entrei, o meu curso era diurno e a gente percebe quando chega assim na sala, algumas 
pessoas olham a gente atravessado. Eu nao sei se porque e aluno PEC, nao sei se por conta da 
idade, eu nao sei se por conta do estado civil... porque ate os professores... quando entra uma 
pessoa que esta nessa situacao, pensa assim: ja vem problema. 

Aluna PEC de 2000.1 

Mesmo que facam associacao das atitudes que indicam estigma com outras pessoas, 

ainda assim reconhecem que elas existem. Algumas vezes ate, parece que os individuos nao 

se identificam com o proximo: 

Assim, os depoimentos que eu vejo sao esses, entao eu torno as dores. Mas verdadeiramente eu 

nunca senti nao. 
Aluna PEC de 2001.2 A 

E tem aqueles que dizem: "ah, isso e os PEC na universidade". Nao dao nem cartaz. Nunca sofri 
nenhum tipo de discriminacao. Passei por dificuldades, mas nao focalizei porque e PEC. 

Eu via muito essa discriminacao em relacao a ouUos alunos PEC. Eu nunca senti isso na pele... de 
alguem me olhar... e todo mundo sabia que eu era PEC. nunca neguei que era PEC". 

Aluna PEC de 1998.1 B 

Nos corredores eu ja ouvi falar muito de discriminacao de professores, de alunos, professor, mas 
ver assim, na minha frente alguem dizer esse aluno e burro, nunca vi ninguem dizer isso. 

Professora da UACS 
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r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E importante chamar atencao para que muitas vezes, nos discursos, a estigmatizacao 

aparece como outra coisa: 

Tem uma professora que diz aquelas bobagens dela "ah va pedir a Deus pra passar. Nao estude, 
nao". Isso e coisa de mal educado. nao tem nada a ver com discriminacao, se e do PEC, nem nao 
sei o que, eu ainda nao vi, nem de aluno, nem nada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aluna PEC de 2001.1 

Nunca vi diferenca de tratamento acho que ninguem na minha sala sabe que sou PEC. Nao sei se 
existe essa discriminacao, se existe nunca vi. Eu estou dizendo porque alguem ja comentou. Tal 
professora soube que eu era PEC e nao fez diferenca. 

Aluno PEC de 2004.2 

Como ja dissemos anteriormente, um dos motivos para a criacao do PEC-RP foi a 

determinacao do governo para que todo o professorado da rede publica de ensino basico fosse 

portador do diploma de graduacao na area em que atuava. Por esse motivo, e possivel 

encontrar algum integrante do alunado PEC frequentando a universidade para cumprir uma 

determinacao governamental. Nao que tenhamos encontrado alguma pessoa do PEC que nos 

revelasse isso; ao contrario, esse tipo de comentario era feito pelo alunado nao PEC e a partir 

desse discurso, podemos perceber como este grupo enxerga a situacao do alunado PEC: 

A gente sabe que tem gente aqui que so vem porque o governo obrigou. Esta aqui porque e o jeito, 
porque e obrigado mesmo. 

A luno nao PEC de 2000.2 

O caso do PEC e diferente porque ele e obrigado, o caso do negro do indio, e ele que quer, os PEC 
sao obrigados senao eles perdem o emprego, 

Aluno nao PEC de 1999.1 

Estao aqui para cumprir uma determinacao governamental da Secretaria de Educacao. 
A lima nao PEC de 2002.1 

Como e que um aluno pode gostar de um curso e se esforcar pra aprender, se ele esta aqui porque e 

obrigado? Nunca vai dar certo. Chega cansado. com sono, nao da. 
Aluna nao PEC de 1999.2 

E, eles sao obrigados para nao perderem o emprego. Eles nao estao aqui porque querem. Estao 

aqui porque sao obrigados a fazer e a cumprir. 
Funciondria da UACS 

Como o alunado PEC, as vezes, por qualquer motivo, tem dificuldade de cumprir com 

as obrigacoes academicas, o alunado nao PEC imediatamente faz o julgamento dessa atitude. 

Para Anselm Strauss (1999), isso acontece porque cada individuo projeta no comportamento 
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do outro o que poderiam ser suas proprias razoes para agir; o individuo classiflca e atribui 

razoes para os atos de acordo com suas perspectivas. Dessa forma, a imputacao de motivo 

para os atos dos outros, quase sempre discordant do entendimento que o agente tem do que 

fez; o que pode resultar em uma avaliacao totalmente incorreta por parte de quem julga. 

Mesmo assim, este pode ser um indicio para compreender o porque de o alunado nao PEC 

acreditar que o alunado PEC mostra-se desanimado diante do curso. 

Mas, para alem disso, muitos(as) dos(as) entrevistados(as) pequianos(as) diziam com 

uma certa alegria e um ar de realizacao que sempre quiseram fazer um curso superior e que ja 

nao o tinham feito antes, por falta de tempo, de condicao ou porque nao foram aprovados no 

vestibular: 

Se eu ja fiz o vestibular normal? Fiz. Fiz tres vezes. Fiz pra Geografia porque minha vontade foi 
sempre ensinar Geografia. Como nesse curso de PEC que nos ofereceram nao tinha Geografia. ai 
eu fiz para Ciencias Sociais (...) Nao, e porque eu quis me preparar. para ter uma preparacao 
melhor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aluno PEC de 2004.2 

Quando eu comecei Ciencias Sociais em 86, que eu nao consegui terminar. eu tinha um sonho que 
era terminar, ao menos velhinha assim... era... eu terminar o meu curso. Eu tinha grande vontade 
de terminar. E eu nao tinha feito ainda um curso superior porque nao tinha tido oportunidade. o 
que eu ganhava era muito pouco. 

Aluna PEC de 2000.1 

Como eu tive muita vontade de entrar aqui, para mini foi uma oportunidade maravilhosa. Eu 
cheguei aqui na hora certa. Acho que depois que os meus meninos crescessem... eu tinha muita 
vontade de esmdar. eu gosto muito de esmdar, eu ia tentar entrar pelo vestibular normal. 

Aluna PEC de 2001.2 

Foi uma inovacao pra gente porque a gente nao tinha condicoes e atraves da abertura do convenio 
com a universidade. entao abriu-se uma porta, um leque para a gente freqiientar a universidade. 
Porque a gente do interior, o sonho da gente e fazer uma faculdade, principalmente que esta em 
sala-de-aula e que nao tem uma graduacao que voce possa crescer como educador. Entao foi muito 
bom porque a gente teve oportunidade, teve abertura. 

Aluno PEC de 2003.1 

E uma chance (...) mas sem essa chance seria muito mais dificil. O ensino e o estudo sao de 
fundamental importancia para o ser humano crescer e para que possa contribuir para o 
desenvolvimento da comunidade. Precisa de formacao. Eu quero colocar em pratica o que eu 
estudei. Eu quero contribuir da melhor forma possivel para a profissao. 

Aluno PEC de 1998.2 

Mesmo com a vontade e o desejo de estudar, o alunado PEC chega na universidade em 

desvantagem com relacao ao outro grupo, porque mora longe (a maioria), ja chega cansado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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porque trabalhou (ou vai trabalhar) dois expedientes, e outros fatores que contribuem para a 

dificuldade de estudar; e ate possivel mapear como as coisas acontecem: 

Agente sabe que o pessoal vem de fora (...) ai depois o cara comeca a notar, a perceber que existe 
uma dificuldade, comeca a ficar estratificado. Porque um aluno normal tem dificuldade. mas 
depois comeca a se concentrar num grupo. E a partir desse momento que elas comecam a se 
lamentar. Vamos negociar. Ai atraves dessa barganha que existe uma divisao (...) O fator tempo e 
determinante. Quem esta na universidade constantemente tira diividas com o professor, isso 
facilita. Esse pessoal que le um texto complicado que nao tem como tirar diivida, ai fica dez vezes 
mais complicado. E a mesma coisa que estar lendo um enigma. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aluno nao PEC de 1998.1 

Os alunos do PEC ja tem uma historia diferente dos alunos no regime normal, sao geralmente mais 
velhos. estudam, trabalham, tem familia. 

Aluna nao PEC de 2001.1 

Eu senti que os alunos do PEC com todo o esforco deles; alunos que ja tem uma idade que nab e 
como a dos estudantes que entram na universidade, que e 18 anos, sao pessoas que ja trabalham e 
que tinha uma deficiencia no sentido de negatividade que eles desenvolvem. 

Professor da UACS 

Embora esteja alegre por participar da academia, em alguns momentos e possivel notar 

uma certa tristeza no semblante do alunado PEC, por acreditar que nao e bem tratado, apesar 

de se empenhar muito para realizar esse objetivo. 

Quando a gente chega aqui, na universidade, nao levam em consideracao a realidade da gente. Eu 
deixei de esmdar por quase vinte anos e sou tratada do mesmo jeito de um aluno que saiu direto do 
segundo grau, "um aluno comum" (...) A realidade e diferente porque a gente nao pode estar na 
universidade a todo o momento, para se dedicar na Integra. Isso e complicado (...) Experiencia 
nova. Nao sabia como me comportar na universidade (...) Eu pensava que a deficiencia era minha 
e eu me cobrava muito, depois eu percebi que o problema era dos dois e passei a cobrar deles 
tambem. 

Aluna PEC de 1998.1 

A dificuldade de esmdar e trabalhar, dificuldade de tempo (...) A gente nao tem reducao de carga 
horaria, a prefeitura nao paga nada. Da onibus, mas nao tem remuneracao, disseram que nao e 
mais obrigado (...) Tambem tem essa questao de apostila (...) a distancia e a maior dificuldade (...) 
Gostaria de esmdar de dia. mas nao posso. so posso de noite. 

Aluna PEC de 2001.2 A 

0 fato e que a insercao de alunos no meio academico atraves de politicas de inclusao 

tem provocado alguns problemas sociologicos especificos desse tipo de acontecimento (nesse 

caso, uma nova forma de ingresso na universidade, trouxe para dentro dela um alunado que 

nao tem o perfil supostamente adequado de universitario). Com relacao ao PEC-RP no curso 

de Ciencias Sociais da UFCG, o tipo de interdependencia resultante dessa forma de ingresso, 
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ainda que os alunos nao tenham um grau elevado de permanencia no local, suscitou uma 

divisao no seio do curso. 

Entre os principals problemas encontramos aqueles que se referem aos valores 

atribuidos aos membros dos dois grupos. O tempo que passam juntos e suficiente para 

formarem subgrupos dentro dos grupos formados pelo alunado PEC e nao PEC e para 

constituir uma hierarquia de valores dentro dos mesmos, julgando seus membros como 

melhores ou piores. Esse fenomeno se caracteriza pela tendencia nao somente de construir ou 

manter relacoes de desigualdade, mas tambem de legitima-las, explicando-as por diferencas 

de valor individual. Mas para realizar esta generalizacao, nao sao os numeros que dao acesso 

aos parametros pertinentes, e sim a analise dos comportamentos e dos discursos. 

Assim, passou a ser interessante procurar saber quais as experiencias que os alunos 

vivenciam na universidade, quais sao os criterios adotados para se unirem em grupos e no que 

e que isso pode implicar. Quais sao as oportunidades de se socializarem, de criarem lacos 

dentro da universidade: 

O periodo em que eles (os alunos do PEC) se encontram e muito curto. Eles nao acompanltam a 
turma, nem podem se encontrar e conversar na hora de tomar um lanche, so tem tempo de comer e 
ir pra sala de aula. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Professora da UACS 

E dificil uma pessoa se dispor (falando do alunado nao PEC). Nao ajuda ninguem. E dificil, e 
revoltante. A gente aqui no CA tem ate que implorar. Nao tem essa vantagem. Tem tanta gente 
boa, mas nao tem uma socializacao do saber. Eu nao gosto disso nao. 

Aluna PEC de 2001.2 A 

Se articulam os do DCE, com os do CA, os do PEC. os que comecam juntos, PET. 

Aluna nao PEC de 2001.1 

Porque aqui eu me sinto num mundo cao. Cada um tentando derrubar o outro. Se voce e da mesma 
cidade que eu, tudo bem, a gente fica junto, mas quando voce e sozinho, voce fica isolado. Eu 
percebo isso, cada um que queira saber mais que o outro. Quando voce fala uma coisa que voce... 
para voce e aquilo, mas para o ouUo nao e. Entao comecam as criticas. Ah, fulano nao sabe de 
nada... e a gente fica... 

Aluno PEC de 2003.1 

Ai ate nisso eu live sorte. Eu nao sei se voce se lembra, mas a turma que eu acho que eu cursei, 

acho que foram duas ou tres disciplinas, foi voce, Roosevelt, Elania, aquela turminha que estava 

sempre junta e que sabia mais ou menos os problemas um do outro e que nunca criou problema, 

que so me ajudou. 
Aluna PEC de 2000.1 
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E com o pessoal do quinto periodo que a gente tem mais contato. Porque a gente faz parte do CA. 
Mas e* assim, e um pessoal que a gente ja conhecia antes, tinha um contato antes de entrar no 
curso. A gente conhecia de colegio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Alunas nao PEC de 2005.1 

Dentro da universidade eu tenho alguns amigos de longa data, que vem do ensino medio, o pessoal 
daqui de Campina mesmo, e geralmente na universidade voce encontra todo mundo e com o 
pessoal do movimento estudantil, que eu me encontro muito, com o pessoal do DCE, do CA, e 
mais com essa galera que eu ando. Colegas PEC. nao. Proximos, mas amigos, nao. Mantenho mn 
relacionamento proximo, converso. tranquilo (...) Quando voce percebe que tem afinidade com 
uma pessoa voce procura ela, acha ela interessante, as ideias batem, as conversas batem e daii 
surge o laco de amizade, de coleguismo. 

Aluno nao PEC de 2004.1 

Tentando demonstrar as distancias concretas para o pleno funcionamento do curso (...) a 
biblioteca, a sala de infonnatica, area para se reunir se informar, tudo isso precisa existir e 
funcionar. 

Professora da UACS 

A classificacao interna e corrente do alunado do curso de Ciencias Sociais 

desempenha um papel importante no relacionamento entre os individuos dos diferentes 

grupos. O que tenho observado e que alguns alunos - que ingressaram pelas formas mais 

antigas na universidade - funcionarios e professores tem se "incomodado" com a situacao 

gerada a partir do ingresso do alunado PEC na universidade, na medida em que, na concepcao 

daquele grupo, de certa forma, o alunado PEC "atrapalha" o processo de construcao do 

conhecimento. Com isso, e possivel perceber que a chegada de um novo tipo de estudante, foi 

associada a um tipo que muitos acreditam nao ser adequado a vida academica, e por isso, 

talvez, criam fantasias, deslocadas, da incompetencia desse alunado: 

Como e que botava um professor daquele para atender aluno PEC, porque eles nao tem condicao 
de acompanhar a disciplina. Eu acho que sofrem muito. Eu acho que deveria ser um curso a parte. 
Primeiro porque sao pessoas que nao se submetem a um vestibular. Ficando no lugar de um aluno 
que estuda o ano todinlio, faz vestibular complicado, uma prova dificil e eles nao podem fazer a 
mesma prova porque nao tem condicoes de fazer. 

Funciondria da UACS 

Um tal professor diz que o aluno do PEC nao e capaz. Ele disse isso para uma menina e ela pediu 
transferencia do curso e foi para Historia e disse que esta conseguindo tranqiiilamente (...) Uma 
professora disse: leram o texto? Ciencias Sociais nao e lugar para gente do PEC nao. Ciencias 
Sociais e mn curso de elite. Voces nao conseguem nao. 

Aluno nao PEC de 2003.2 

As tensoes entre o alunado PEC e o nao PEC sao de um tipo peculiar. O que tenho 

observado no curso de Ciencias Sociais, desde que fiquei sabendo da existencia do PEC, e que 

o micleo de alunos do grupo majoritario e os professores davam muito valor ao que e 

106 



considerado como padrao de estudante universitario - jovem, dedicacao exclusiva aos 

estudos, sem preocupacoes com a familia e com o trabalho - principalmente se este estiver 

vinculado a algum projeto de pesquisa, ensino e extensao: 

Primeiro os professores acham que os bons alunos sao aqueles que tem dedicacao exclusiva na 
universidade, e aquele aluno que tem que esmdar, no minimo seis, oito horas por dia, que tem que 
chegar renovados em sala de aula e esses alunos nao tem essa condicao, sao alunos que vem de 
outras cidades, andam tres, quatro horas de onibus, muitas vezes para ir e voltar, ja tiveram um dia 
de trabalho, entao, obviamente esse aluno nao tem o mesmo pique. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Professor da UACS 

Um professor dizer que a gente nab aprende muito porque nao tem tempo para esmdar. No 3° 
periodo me desanimei muito. Porque a professora disse que a gente nao estudava, nao botasse 
muita disciplina. Porque nao aprendia nada e isso ai e perdido no curso. A gente nao aprendia 
nada. Agora nao so eu porque era do PEC. Isso os outros alunos tambem, do noturno, que 
trabalhavam. Ai ela dizia que a gente nao tinha tempo, tal. 

Aluna PEC de 2001.2 B 

E logico que vao dar muito mais valor a quern e so estudante, do PET, do PIBIC ou sei la do que. 
Essas coisas sempre acontecem. 

Aluna nao PEC de 2000.1 

Inclusive alguns do alunado PEC concordam, em parte, com a classificacao que 

hierarquiza os alunos do curso de Ciencias Sociais. 

Pode-se perceber que o alunado nao PEC se orgulha em participar das atividades 

academicas. A participacao nelas indica que cada individuo estara percorrendo um prospero 

caminho, um caminho de ascensao que pode estar voltado para a universidade e isso e motivo 

suficiente para alunado e professorado se orgulhar desse feito. 

A presenca do alunado PEC ameacava a ordem existente no sentido de que tudo teria 

que ser feito pensando nele e como seu tempo e curto, teria que ser mais devagar, de modo 

que causava irritacao ao alunado nao PEC, mesmo sendo este composto, tambem, por pessoas 

nem sempre muito interessadas e dedicadas aos estudos, que algumas vezes compartilha da 

cultura do "menor esforco" e ainda insiste em manter uma imagem de integridade, de "bom 

aluno": 

Tem gente aqui dentro que nao gosta de estudar com o PEC, mas tambem nao faz nada. Nao entra 
com opinioes, com ideias e fica falando besteira, so para dizer que esta falando, so para dizer que 
leu, mas a gente sabe que nao leu nada. a gente conhece a cara de quern leu. 

Aluna nao PEC de 2001.1 

Nos discursos do alunado nao PEC, as aulas das disciplinas iam bem, quando os 

debates eram travados pelas pessoas que Ham os textos (quase nunca acontecia de o alunado 
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PEC ter lido o texto). Quando tinha um(a) aluno(a) PEC na sala, "que vinha com 'aquela 

ladainha' de que nao tinha lido o texto porque nao deu tempo", ou por qualquer outro motivo, 

instalava-se uma situacao constrangedora, olhares enviesados entre os estudantes acabavam 

por prejudicar todo o andamento da aula: 

Eu ja escutei algum aluno falar que nao gostava de ter aula com PEC porque os professores 
maneiravam. nao davam aula, nao davam os conteudos, tinha que maneirar porque tinha que 
acompanhar a ideia dos pequianos, como falam. E um professor ja disse '6 quando e uma turma so 
de alunos PEC, o desenvolvimento e melhor porque a gente da o texto mais ralo, a gente leva na... 
Entao essa divisao so tem um problema que eu vejo, nao e que existe a discriminacao do 
vestibular, que e diferente. essas coisas nao. e na sala de aula. Cria-se dentro da sala esse tipo de 
divisao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aluno nao PEC de 1999.1 

Por outro lado, se os conteudos forem estudados sem levar em consideracao o alunado 

PEC, alguns grupos de alunos e professores reagirao contra esse procedimento, ainda que nao 

seja uma atitude muito eficaz. Isso se apresenta como um problema e aponta para uma 

deficiencia com questoes relacionadas a desenvoltura dos alunos no decorrer do curso: 

E mn dilema. Como conciliar a realidade com o nivel, o padrao da universidade? O professor 
sensivel acha uma estrategia; enUa nos parametros humanisticos e respeita a insuficieiicia das 
pessoas. Nao pode pensar que vao escrever igual, monitor e PEC (...) E preciso ter cuidado para 
nao criar preconceito nos processos de conteudo e avaliacao (...) Procurei avaliar de forma 
diferenciada e procurei levar em conta suas trajetorias, idade, carga horaria, mae, atividades do lar 
(...) Vou avaliar pela intencao de acerto da pessoa; nao posso achar que vao escrever do mesmo 
jeito, o processo e diferenciado. 

Professor da UACS 

Um professor me disse que um aluno PEC era como se fosse uma endoscopia, unha sido 
empurrado de garganta para dentro na universidade. Era uma pessoa qualquer e tava sendo jogada 
aqui dentro. Eu reagi. Nao e por ai. E uma chance que estao nos dando, mas nao quer dizer que a 
gente nao tem capacidade de estar aqui. 

Aluna PEC de 1998.1 

Outro dia eu estava conversando com um professor e, falando sobre esse assunto de aluno PEC 
(...) e dificil porque voce esta preso. Nao pode ir rapido demais porque tem gente que nao 
acompanha, nao pode ir muito lento porque tem gente que fica sem paciencia (...) Eu sei que um 
colega ja chegou a falar com uma professora por causa disso. 

Aluna nao PEC de 1999.1 

Nos professores e que temos que ver uma forma de como passar o mesmo conteudo que passa para 
os outros alunos, isso nao vale so para os alunos PEC, alunos do curso norurno, aluno que trabalha 
durante o dia e estuda a noite nao tem tempo de esmdar. Nao tem como empobrecer o conteudo e 
dizer: ah eu vou passar isso pela metade porque ele e aluno do PEC, mas ver formas, um 
acompanhamento diferente, um acompanhamento metodologico, uma avaliacao diferente. mas que 
eles sejam logicamente avaliados e a gente consiga repensar a metodologia. 

Professora da UACS 
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Nao se trata aqui de o alunado nao PEC ter elaborado suas proprias regras, quem 

elaborou foi a universidade, mas eles tentam se ajustar a elas. So quem nao tem condicao de 

se submeter as regras, e excluido, "e de uma condicao inferior", segundo os discursos dos 

entrevistados. Nao e intencao do alunado PEC, por outro lado, perturbar a ordem existente. 

Muito pelo contrario, muitos discursos e atitudes deste grupo apontam para uma tentativa de 

adequacao, mas nem sempre e possivel porque a situacao a que eles(as) estao submetidos nao 

permite: 

Nao unha tempo. As vezes saia direto daqui para a saia de aula. Eu desejei muitas vezes participar 
de projetos, da semana do CH. Mas nao da. A gente ja faz um sacrificio muito grande para dar 
conta dos dois e nao pode fazer de conta. Eu quero fazer direitinho. Por isso eu me dedico ao 
maximo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aluna PEC de 1998.1 A 

Nas falas dos entrevistados, as respostas acionadas pelo alunado PEC para explicar o 

nao cumprimento de qualquer atividade, justificariam a falta de paciencia do alunado nao 

PEC, para com aquele grupo, e a resistencia em se promover uma maior aproximacao entre os 

dois grupos. Disso decorre que se alguns alunos(as) nao PEC mantiverem um contato estreito 

com alunos(as) PEC, havera, de certa forma, um rebaixamento em seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status pelos nao PEC e 

ate mesmo por alguns professores: 

Menina. quando eu fui fazer o trabalho com (uma pessoa do PEC), eu soube depois que o 
professor (tal) disse que o trabalho nao ia ser bom. que ele ja sabia disso. 

Aluna nao PEC de 2001.2 

Semelhante situacao acontecera se, o individuo tiver a aparencia semelhante a do 

alunado PEC: 

Eu mesma ja fui muitas vezes discriminada porque me acham parecida com aluna do PEC. 
entendeu? Pelo fato de eu acho. ser mais madura, nao estar na faixa etaria de dezoito. dezenove 
anos. ai olham pra mint e dizem: e PEC. Ai por ser PEC e diferente, entendeu? Depois quando 
comeca a conhecer e se envolve um pouquinho, ai muda o comportamento. Entao isso pra mim e 
preconceito e discriminacao tambem, porque se eu nao fosse... quer dizer que se eu fosse PEC eu 
nao merecia a aproximacao de detenninadas pessoas. 

A lima nao PEC de 2002.2 

A discriminacao e a imagem deteriorada do alunado PEC se realiza essencialmente 

pela separacao (que e muito tenue, pouco assumida e muito disfanjada) e pela circulacao de 

conversas nos corredores com teor de depreciacao que ilustram "a falta de competencia" do 

alunado PEC. O grupo do alunado nao PEC por ser mais bem integrado (porque vive mais 

tempo dentro da universidade, consequentemente com maior possibilidade de se unir para a 
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realizacao de objetivos comuns) pode fazer mexericos mais livremente do que o grupo menos 

integrado, o do alunado PEC, (porque passa pouco tempo durante o dia na universidade e por 

isso nao consegue formar muitos lacos) talvez ate com intencao de reforcar sua posicao na 

hierarquia universitaria: 

Nos corredores eu ja ouvi falar muito de discriminacao de professores, de alunos, professor, mas 
ve assim, na minha frente alguem dizer esse aluno e burro, nunca vi ninguem dizer isso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Professora da UACS 

As conversas que sabemos dos corredores. 

Aluno nao PEC de 2003.2 

Falam. faiam sim. Nos grupos. Sempre que querem. falam, reprovam, sempre. Eu ja vi ate gente 
sair de perto quando chegou um grupo de alunos que ele nao considerava. Nao sei. Nao sei se era 
porque ele nao tinha amizade. Mas saiu com uma cara assim... 

Aluno nao PEC de 2002.1 

O fato e que os mexericos feitos pelo grupo nao PEC sao eficientes, ao passo que se 

fosse provocado pelo outro grupo, de nada, ou quase nada, adiantaria, justamente porque o 

grupo majoritario (nao PEC) e mais integrado, mais coeso e tem mais condicao de lancar 

estigma sobre o grupo minoritario 1 4 . De certa forma, estamos diante de uma forma de moldar 

comportamentos. Mesmo que existam pessoas que se identifiquem com o alunado PEC, 

devem manter uma reserva de proximidade sob pena de serem desaprovadas pelo nucleo do 

grupo nao PEC e ate consideradas como sendo de conhecimento inferior por nao conseguirem 

manter os padroes de compromissos esperados. 

Para continuarem sendo elogiados e de certa forma formadores de opiniao, e 

necessario que se mantenham em posicoes de destaque no curso, posicoes essas que os PEC 

estao excluidos, por qualquer motivo, mas que acabam por definirzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status entre os alunos: 

Porque aqui so quem tem vez sao os menininhos do PET. Quem nao for do PET ou qualquer coisa 
assim. minha filha... 

Aluna nao PEC de 2002.2 

Os professores tambem tem um papel muito importante na criacao de status. Eles se 

referem e se dirigem muito aos "bons alunos". Os integrantes dos projetos de pesquisa, ensino 

e extensao sao sempre mencionados e colocados em destaque. O mesmo acontece com os(as) 

1 4 Na visao de Elias e Scotson (2000) a coesao, e um dos fatores fundamentais no processo imputacao de estigma 

na medida em que favorece o controle social do grupo e contribui para o excedente de poder e desempenha um 

papel decisivo na relacao de forcas entre grupos 
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melhores alunos(as) do PEC. Para alguns, ate parece que o professorado insiste em criar um 

modelo: 

Uma coisa que eu ate desaprovo, desaprovava, no caso, e que esses professores tambem 
colocavam esses alunos numa especie de altar, nao sei por que? Parece ate que e para a gente 
seguir o exemplo deles, ali. na risca. Eu nao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aluno nao PEC de 1998.1 

Eu posso ate citar uma aluna, sem desmerecer os outros, (fulaninha) de (tal lugar), que foi minha 
aluna, se nao me engano, em Teoria Sociologica I , foi minha aluna na Pratica de Ensino. ela foi 
uma aluna excelente. ela so tirou nota boa comigo. Ela era uma das melhores alunas da sala. Igual 
as melhores alunas do curso que nao trabalhavam e ela realmente penou muito porque ela teve que 
brigar na escola dela, teve que pagar pessoas para dar aula no lugar dela, foi chamada nao sei 
quantas vezes pela diretora porque estava deixando de dar aula, mas ela tinha uma vontade muito 
grande de aprender, de ler, entao essa vontade ai e o que falta, entendeu? 

Professora da UACS 

Alem disso, algumas pessoas concordam que os professores sao os principals 

responsaveis pelo processo de distanciamento do alunado nao PEC com relacao ao alunado 

PEC: 

Foi quando no segundo semestre comecou essa ideia de PEC pelos professores. Eu vim vislumbrar 
essa ideia de PEC a partir de uma colocacao de uma professora, que na epoca ela foi nossa 
professora de Teoria I . 

Aluno nao PEC de 1999.1 

Ja vi professores levantar em sala e perguntar: tem alguem PEC aqui? Ai como nao tinha, ai faz o 
discurso totalmente negativo. Porque sao alunos que nao acompanham, que o nivel do curso cai. 

Aluna nao PEC de 2002.2 

Ainda que o grupo formado pelo alunado nao PEC se empenhe em lancar um estigma 

sobre o grupo composto pelo alunado PEC, nao significa dizer necessariamente que 

integrantes do primeiro grupo se estimem. E apenas em relacao aos "intrusos" (alunado PEC) 

que o grupo nao PEC, tende a se unir, para lancar o estigma. Mesmo assim, o alunado nao 

PEC empenha-se em melhorar sua situacao, sempre se esforcando para conseguir boas notas -

talvez ate com a intencao de ser bem visto: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 pra voce ver, meu coeficiente e 8,25 e eu acho que da minha turma, quem entrou comigo, esta 
no nivel dos melhores. Ai eu tenho o maior cuidado para nao baixar, ate mesmo por isso, por eu 
ser do PEC. 

Aluna PEC de 2001.2 A 

Eu sou mais eu. Nao tem essa historia de dizer que e do PEC e sou menos que fulano, nao. 
Procurava me esforcar tanto quanto ou mais porque era do meu interesse, nao por ser aluna PEC. 

Aluna PEC de 1998.1 A 
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Nao gosto, nem nunca quis ser tratada como PEC. Eu nao gosto nem que ninguem relacione 
alguma dificuldade minfia com isso. Eu entrei aqui, foi uma forma de entrar, mas eu nao estou 
estudando com os outros alunos? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aluna PEC de 2000.1 

Os membros do alunado nao PEC se uniam em torno da estigmatizacao do alunado 

PEC como se estes fossem pessoas com menor valor academico, pois parecia-lhes faltar 

alguma virtude (conhecimento), que os primeiros atribuiam a si mesmos. Entre os(as) 

proprios(as) alunos(as) do PEC, ao fim de certo tempo, parecia-se admitir, com uma especie 

de resignacao, que pertenciam a um grupo de virtude e de respeitabilidade menores - o que 

nao era justificado por seu comportamento, excetuando-se uma pequena minoria. 

Inicialmente, a estigmatizacao trabalha sobre os estigmatizados, levando-os a interiorizar a 

imagem que lhes e remetida, e ate a se adaptar a elas em seus comportamentos (Elias e 

Scotson, 2000): 

Eu acho que a discriminacao e a gente mesmo que faz, a gente se sente inferior porque coloca a 
gente numa sala junto com gente que nao trabalha. Por exemplo, com jovem. Ele tem mais 
facilidade de entender, so vive para esmdar e quem e do PEC nao so vive pra esmdar. 

Aluna PEC de 2001.1 

De qualquer forma, a relacao originada da interdependencia entre alunado PEC e nao 

PEC, que nao foi provocada por culpa de ninguem, mas que depois de criada e impossivel de 

ser separada, tem mostrado o preconceito, como mais um aspecto das crencas sociais de um 

grupo estabelecido em defesa de seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status de poder contra o que e sentido como uma 

agressao dos outsiders (Elias e Scotson, 2000). 

Os problemas dessa configuracao sao ocasionados, em grande medida, pela nao 

adaptagao a vida na universidade por parte dos(as) alunos(as) do PEC, ou seja, nao podem 

participar de programas de ensino, pesquisa e extensao, dos programas de aperfeicoamento, 

nao viajam para congresso, nao tem tempo para fazer qualquer coisa, inclusive estudar. O 

controle coercitivo de que ja tratamos antes e o maior incentivador do elevado conformismo 

as regras, tanto para o alunado nao PEC, quanto para o alunado PEC. Tanto e que o alunado 

nao PEC quando fala do alunado PEC sempre fala como se nao tivesse o perfil adequado para 

participar da universidade. O que causa um outro problema, que e quando o alunado PEC 

passa a introduzir esse sentimento e continua reproduzindo um comportamento de submissao 

e exclusao. 

No estudo do estigma a formacao mais relevante esta relacionada com caracteristicas 

mais ou menos permanentes no individuo. Essa informacao "e transmitida pela propria pessoa 
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a quem se refere atraves da expressao corporal na presenca imediata daqueles que a recebem" 

(Goffman, 1988, p. 53). Essa informacao que Goffman chama de social e transmitida por 

simbolos que confirmam o que "outros signos que nos dizem sobre o individuo completando a 

imagem que temos dele de forma redundante e segura" (Goffman, 1988, p. 53). Quando a 

informacao social pode estabelecer uma pretensao especial, a prestigio, e chamada de simbolo 

dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status ou de prestigio. Em contraposicao o simbolo de estigma desperta a atencao para uma 

reducao da valorizacao do individuo. Um outro ponto diz respeito ao carater informativo que 

tem o relacionamento com as pessoas, ou seja, em certas circunstancias, a identidade social 

daqueles com quem o individuo esta acompanhado pode ser usada como fonte de informacao 

sobre sua propria identidade social. 

Aqui podemos verificar um exemplo empirico de formacao de hierarquia de superiores 

e inferiores, em que a desigualdade nao e imposta por uma relacao de violencia fisica e em 

que ela nao e mais justificada por caracteristicas objetivaveis, mas nao e, por isso, menos 

profundamente interiorizada, inclusive por aqueles que sao vitimas desta mesma desigualdade 

(Elias e Scotson, 2000). 

Essa reflexao sobre a legitimidade como fator de excelencia academica permite dar 

toda a sua importancia ao papel do imaginario no processo de discriminacao. Legitimidade 

que nao e evidente, mas e representada por distribuicao de lugares de poder; se manifesta por 

comportamentos, a partir do convivio com certas pessoas e em certos lugares, mas, sobretudo, 

ela passa por elaboracoes fantasiosas, imagens de seu proprio grupo. Imagem tambem 

formada a partir do que Strauss (1999) chama de "avaliacoes motivacionais" que, em grande 

medida acontecem a partir da classificacao dos atos de alguem geralmente baseada na propria 

maneira de agir do avaliador. 

Portanto, a definicao de uma identidade coletiva passa pela construcao de referencias 

imaginarias que permitem diferenciar-se de um outro grupo percebido ou construido como 

inferior. Mas estas relacoes de grupo a grupo nao deixam de ter repercussoes sobre diversos 

niveis do comportamento dos individuos (Elias e Scotson, 2000). 
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CONSIDERACOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho deve ser considerado exploratorio, dirigindo-se especialmente a 

descricao de uma realidade social e apontando elementos de investigacao a serem 

aprofundados em outras experiencias que envolvam formas de inclusao social de grupos de 

estudantes marginalizados, atraves de mecanismos especiais de selecao, nas universidades 

piiblicas brasileiras. 

Essa abordagem ganha relevancia quando se considera quao poucos sao os estudos 

resultantes de pesquisa de campo relativos ao tema desta dissertacao. Apresentamos, porem, 

dados em nossa discussao que podem servir para a reflexao sobre as configuracoes entre 

alunos em outros contextos, permitindo, por exemplo, comparacao com materiais acumulados 

para outros grupos em igual situacao a do alunado PEC do curso de Ciencias Sociais. No 

entanto, no contexto deste trabalho, eles foram utilizados principalmente para apontar 

aspectos significativos da estrutura e organizacao das relacoes entre grupos de alunos no curso 

de Ciencias Sociais em um local e tempo bem determinados. 

Espera-se, no entanto, que a analise aqui empreendida possa chamar a atencao para 

aspectos das politicas de inclusao social na universidade publica brasileira ainda pouco 

problematizados, como e o caso da insercao do aluno que ingressa em programas de quotas ou 

especiais, a exemplo do PEC-RP. Insercao que tem, ao que parece, importantes efeitos sobre 

os processos de socializacao e de aprendizado. 

A descricao do fenomeno observado no curso de Ciencias Sociais indica certos 

aspectos do processo de discriminacao social que ocorre nas configuracoes sociais em geral e 

que contribui em grande parte para a classificacao de grupos minoritarios (que ingressam por 

quota, por exemplo) como problema social de crescente importancia. 

A partir de observacoes feitas ao longo do periodo em que estive matriculada no curso 

de Ciencias Sociais da UFCG, agora confirmadas pela pesquisa de campo, e possivel 

evidenciar as particularidades dos grupos de alunos nao PEC e PEC, de inicio, pela 

especificidade da forma de ingresso e, a seguir, extrapolada para caracteristicas fisicas, etarias 

e sociais mais gerais. O problema era: o ingresso do alunado PEC gerou a construcao de duas 

identidades diferenciadas no curso de Ciencias Sociais na UFCG, apesar de existirem muito 

114 



poucas diferencas observaveis entre esses dois grupos quanto ao desempenho academico; esta 

oposicao, construida entao, essencialmente por diferencas de percepcao, e bastante enraizada 

nos espiritos, entre um grupo que se considera ter mais legitimidade que o outro para a vida 

academica. 

Esse estudo seguiu a trilha aberta por Elias e Scotson (2000) no sentido de mostrar 

como se articulam, concretamente, o nivel particular e o nivel coletivo, o "eu" e o "nos", 

Mostra que nao sao as qualidades dos individuos que sao determinantes do tratamento que 

lhes e dado, mas somente as propriedades supostas do grupo a que pertencem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

v 
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ANEXO 1 

Tabela 1. Alunado matriculado nos cursos de licenciatura da UFCG/Campus I (1998-2005) de acordo com situacao de ingresso e turno zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IND VES TRA CON MCC GRA REO AES CMC TEO TJU JUD PEC R E I Total 

Ciencias 

Sociais 
0 366 10 0 0 174 8 1 0 1 0 1 | 58 0 619 

Historia 0 440 15 0 0 122 21 0 0 1 0 0 147 0 746 

Letras 0 381 8 1 0 152 23 2 0 3 0 1 152 0 723 

Matcmatica 0 235 6 0 0 38 36 0 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZL. 1 2 97 0 418 

Pedagogia 0 247 3 0 0 98 5 0 3 4 1 0 

4 

220 0 581 

0 ; 3087 Total 0 1669 42 1 0 584 93 3 3 12 2 

0 

4 674 

0 581 

0 ; 3087 

IND - Indefinido 

VES - Vestibular 

TRA - Transferencia 

CON - Convenio 

MCC - Mudanca da Camara/Conselho 

GRA - Graduado 

REO - Reopcao 

AES - Aluno Especial 

CMC - Convenio/Mudanca de Curso 

TEO - Transferencia Ex-Oficio 

TJU - Transferencia Judicial 

JUD - Judicial 

PEC - PEC-Programa Estudante Convenio 

REI - Reingresso 



ANEX0 2 

QuadrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1. Relacao dos municipios vinculados a UFCG no ano de 2003. 

2003 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ordem Munici'pio 

1 Aguiar - PB 

2 Aurora - CE 
3 Baixio - CE 

4 Bernardino Batista - PB 

5 Cachoeira dos Indios - PB 
6 Cajazeiras - PB 

7 Carrapateira - PB 

8 Coxixola - PB 

9 Esperanca - PB 

10 Gado Bravo - PB 

11 Jerico - PB 

12 Marizopolis - PB 

13 Matinhas - PB 
14 Mato Grosso - PB 
15 Montadas - PB 

16 Pocinhos - PB 

17 Poco Dantas - PB 

18 Poco de Jose Moura - PB 

19 Santa Cruz - PB 

20 Santarem - PB 

21 Sao Joao do Rio do Peixe - PB 

22 Sao Jose da Lagoa Tapada - PB 

23 Sao Jose de Caiana - PB 

24 Sao Jose de Piranhas - PB 

25 Serra Branca - PB 

26 Soledade - PB 

27 Sousa - PB 

28 Triunfo - PB 

29 Umari - CE 

30 Umbuzeiro - PB 

31 Vieiropolis - PB 



Quadro 2. Relacao dos municipios vinculados a UFCG no ano de 2004. 

2004 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ordem Municfpio 
1 Aguiar - PB 
2 Alagoa Grande - PB 
3 Alagoa Nova - PB 
4 Alcantil - PB 
5 Aparecida - PB 
6 Areia - PB 
7 Aroeiras - PB 
8 Assunr;ao - PB 
9 Aurora - CE 
10 Baixio - CE 
11 Barra de Santa Rosa - PB 
12 Bernardino Batista - PB 
13 Boa Vista - PB 
14 Boqueirao - PB 
15 Cachoeira dos Indios - PB 
16 Cajazeiras - PB 
17 Campina Grande - PB 
18 Carrapateira - PB 
19 Cubati - PB 
20 Esperanca - PB 
21 Gado Bravo - PB 
22 Inga - PB 
23 Itatuba - PB 
24 Jerico - PB 
25 Juarez Tavora - PB 

26 Lagoa Seca - PB 
27 Marizopolis - PB 

28 Matinlias - PB 
29 Mato Grosso - PB 
30 Monte Horebe - PB 

31 Nazarezinho - PB 

32 Paulista - PB 

33 Pocinhos 

34 Poco Dantas - PB 

35 Poco de Jose Moura - PB 

36 Puxinana - PB 

37 Queimadas - PB 

38 Santa Helena - PB 

39 Sao Bento - PB 

40 Sao Joao do Cariri - PB 

41 Sao Joao do Rio do Peixe - PB 

42 Sao Jose da lagoa Tapada - PB 

43 Sao Jose de Caiana - PB 

44 Sao Jose de Piranhas - PB 

45 Soledade - PB 

46 Sousa - PB 

47 Sume - PB 

48 Triunfo - PB 

49 Uiraiina - PB 

50 Umari - CE 

51 Vieiropolis - PB 



Quadro 3. Relacao dos municipios vinculados a UFCG no ano de 2005. 

2005 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ordem Municipio 

1 Aguiar - PB 

2 Alcantil - PB 
3 Aparecida - PB 
4 Arara - PB 

5 Areia - PB 

6 Aroeiras - PB 

7 Assuncao - PB 
8 Aurora - CE 

9 Baixio - CE 

10 Bernardino Batista - PB 

11 Boa Vista - PB 

12 Boqueirao - PB 

13 Cajazeiras - PB 
14 Campina Grande - PB 

15 Carrapateira - PB 
16 Esperanca - PB 
17 Jerico - PB 

18 Lagoa Seca - PB 

19 Marizopolis - PB 

20 Mato Grosso - PB 

21 Monte Horebe - PB 

22 Nazarezinho - PB 

23 Picui - PB 

24 Pocinhos - PB 

25 Poco Dantas - PB 

26 Poco de Jose Moura - PB 

27 Remigio - PB 

28 Santa Cruz - PB 

29 Santa Helena - PB 

30 Sao Joao do Rio do Peixe - PB 

31 Sao Jose de Caiana - PB 

32 Sao Jose de Piranhas - PB 

33 Serra Branca PB 

34 Serra Grande - PB 

35 Sousa - PB 

36 Triunfo - PB 

37 Uiraiina - PB 

38 Umbuzeiro - PB 

39 Vieiropolis - PB 
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ANEX0 3 

Tabela 2. Situacao academica do alunado de Ciencias Sociais da UFCG (1998 - 2005), por semestre e grupo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1998.1 1998.2 1999.1 1999.2 2000.1 2000.2 2001.1 2001.2 2002.1 2002.2 2003.1 2003.2 2004.1 2004.2 2005.1 2005.2 

NP P NP P NP P NP P NP P NP P NP P NP P NP P NP P NP P NP P NP P NP P NP P NP 
• 

P 

Regular 0 0 2 2 6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 12 2 6 1 9 1 8 3 12 3 15 2 25 3 18 0 25 0 35 0 43 5 34 0 31 04 

Graduado 9 3 0 1 10 0 8 2 5 2 6 0 1 0 2 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
1 

0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo 0 

Abandono 16 2 26 2 17 4 24 2 18 2 26 16 2 22 1 11 0 11 2 7 0 14 1 2 0 5 0 
° ! 

0 0 0 

Susp.Tcmp 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
° 

0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 

Transf IES 1 0 0 0 2 0 0 o 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 o 0 0 0 0 0 0 1 0 0 o 
. 

0 

Mud. Curso 2 o 1 0 1 0 
° ! 

0 2 0 1 0 0 i 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 i 

0 0 0 

Total 35 34 41 50 36 48 30 43 30 46 25 41 37 54 34 35 

I — I 

I O 



ANEXO 4 

Tabela 3. Forma de ingresso e situacao academica do alunado do curso de Ciencias 

Sociais da UFCG 

Semestre - 1998.1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ordem 
Forma dc 

ingresso 

Situacao academica 

Regular Graduado Abandono Outra 

CRE 
Tempo de 

conclusao 

1 V E S 2002.1 8,85 9 semestres 

2 V E S X 3,37 

" 3 V E S 1999.1 0,0 

4 V E S 2001.1 8,37 7 semestres 

5 V E S 2002.1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« 8,73 9 semestres 

V E S 2002.1 8.32 9 semestres zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Y" A E S "CMC 2000.2 4,26 

V E S 1998.2 0,0 

9 V E S 1999.2 0,0 

10 V E S 2000.1 2,99 

11 V E S C M C 2002.1 7,78 

12 V E S 2004.2 " 2,33 

" 13 V E S 2001.2 8.37 8 semestres 

14 V E S X 3,49 

15 V E S 1999.1 0,0 

16 V E S 1999.2 1,18 

17 V E S 2002.1 7.99 9 semestres 

18 V E S ~ 2002.1 7,91 9 semestres 

19 R E O T IES 2002.1 2,39 

20 R E O 2004.1 6,15 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi 

21 V E S 2003.1 ' 1,31 

22 V E S 2002.1 8,04 9 semestres 

23 V E S 199.2 0,0 

24 GRA 1999.1 0,0 

25 GRA 1998.2 7.98 

26 GRA 98.2 0.0 

27 GRA 2001.1 6,6 1 

28 GRA 2002.2 6.72 

29 GRA " 2000.1 6,89 

30 GRA" 99.2 5,0 

31 P E C 2001.1 0,0 

32 P E C 2000.1 7,54 5 semestres 

33 P E C 2003.1 7,15 11 semestres 

34 P E C 2003.1 8,16 11 semestres 

35 P E C 1999.1 0,0 
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Tabela 4. Forma de ingresso e situacao academica do alunado do curso de Ciencias 

Sociais da UFCG 

Semestre - 1998.2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ordem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_ . . 

Forma de 

ingresso 
Regular 

Situacao academica 

Graduado Abandono 

CRE 

Outra 

Tempo de 

conclusao 

VES 2000.1 0,0 

. __ 

- - -

VES 2000.1 0,0 

VES 2004.1 0,62 

4 VES 2001.1 3,13 

5 VES X 7,40 

6 VES 2003.1 5,82 

7 ' VES 2002.2 0,0 

8 VES 2002.2 4.44 

9 VES 2000.1 0,0 

10 VES 1999.2 0,0 

11 VES 1999.1 0,0 

12 VES X zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 ,73" 

13 VES 1999.2 0,0 

• 14 VES 2000.2 3,42 

15 VES 1999.2 0,0 

16 VES 2001.1 2.15 

17 VES CMC 2001.1 3,42 

18 VES 2001.1 0,0 

19 VES 1999.2 0,0 

20 VES 2000.2 5,74 

21 GRA 200172" 4.10 

22 GRA 2001.2 9,53 

'"23"" GRA 2000.2 7,43 

24 GRA 2000.1 7,35 

25 GRA 1999.1 0,0 

26 "GRA " 1999.2 0,0 

27 GRA 1999.1 0,0 

28 GRA 2001.2 7,10 

29 GRA 200172 7,03 

30 PEC 2003.1 7.71 10 semestres 

31 PEC X 6,94 

32 PEC 2000.1 0,0 

33 PEC 2004.2 3,59 

34 PEC X 6.63 
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Tabela 5. Forma de ingresso e situacao academica do alunado do curso de Ciencias 

Sociais da UFCG 

Semestre - 1999.1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ordem 
Forma de 

ingresso 

Situacao academica 

Regular Graduado Abandono • Outra 

CRE 
Tempo de 

conclusao 

1 VES 2001.2 8,69 

2 VES T IES 2000.2 8,02 

3 VES 2000.1 0,0 

4 VES 2001.2 7,64 

J s T VES 2003.1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: 8.7 9 semestres 

6 VES 2001.2 2,95 

7 VES T IES 2000.2 8,12 

8 VES 2002.2 8,06 8 semestres 

9 VES X 5.89 

10 VES CMC 2001.1 8,25 

11 VES i i 1999.2 0,0 

12 VES 2003.2 8,62 10 semestres 

13 VES 2003.1 7,51 9 semestres 

14 VES 2003.2 6,91 10 semestres 

15 VES 2000.2 7,30 

16 VES 2003.2 7.67 10 semestres 

17 VES 2003.2 7,48 10 semestres 

18 VES X 7,68 

19 VES X 4,48 

20 VES 1999.2 7,75 1 semestre 

21 VES 2003.1 7,56 9 semestres 

22 " TRA X 6,2 

23 G R A " 2001.1 6,93 

24 GRA 1999.2 0,0 

25 GRA 2003.2 6,01 

26 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGRA 1999.2 7,2 

~ 2 7 ~ GRA 2000.1 8,85 

28 GRA X 7,13 

" 29 GRA 2004.2 5,09 

30 GRA 2004.1 7,55 

31 GRA 2000.2 7,53 

32 GRA 2001.1 7,61 5 semestres 

33 GRA X 6,32 

34 GRA 2001.1 6.61 

35 GRA 199.2 0,0 

36 GRA 2000.2 7,77 

~ 37 PEC 2000.1 0,0 

38 PEC X 6,67 

~39 PEC 2000.1 0,0 

40 PEC 2000.1 4,2 

41 PEC 2000.2 4,60 
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Tabela 6. Forma de ingresso e situacao academica do alunado do curso de Ciencias 

Sociais da UFCG 

Semestre-2001.1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ordem 
Forma de 

ingresso 
Regular 

Situacao academica 

Graduado Abandono 

CRE 

Outra 

Tempo de 

conclusao 

i VES 2002.1 0,0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 VES 2004.2 8,83 

3 VES X 8.59 

4 VES X 8.80 

5 VES 2002.2 3,34 

6 VES 2002.2 0,0 

7 VES X 4,15 

8 VES 2003.2 1,52 

9 VES 2001.2 0,0 

10 VES 2004.1 8,08 

11 VES 2004.2 6.47 8 semestres 

12 VES X 5,86 

13 VES 2004.2 7,38 

14 VES X 8.25 

15 VES 2005.1 7,96 9 semestres 

16 VES 2005.1 8.77 

17 VES X 8,24 

18 VES 2004.2 8,37 

19 VES 2002.1 5,72 

20 VES X 8.15 

21 VES 2004.1 2,62 

22 PEC X 7,11 

23 PEC 2001.2 0,0 

24 PEC X 5,94 

25 PEC 2002.2 0.0 

26 PEC X 4,31 

27 GRA 2003.2 7,77 

28 GRA 2003.1 6,67 

29 GRA 2004.1 5,43 

30 GRA 2002.2 7.81 
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Tabela 7. Forma de ingresso e situacao academica do alunado do curso de Ciencias 

Sociais da UFCG 

Semestre-2001.2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ordem 
Forma de 

ingresso 
Regular 

Situacao academica 

Graduado Abandono 
CRE 

Outra 

Tempo de 

conclusao 

1 VES 2002.2 ~ 0,0 

2 VES 2004.2 7,68 

3 VES 2005.1 0,0 

4 VES X 8,53 

5 VES 2003.1 0,75 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 VES 2004.2 8,55 7 semestres 

VES X 8,20 

8 VES X 1,13 

9 VES 2002.1 0,0 

10 VES X 7,79 

11 VES 2003.1 3,17 

12 VES 2002.1 0,0 

13 VES X 4,79 

14 VES X 7,59 

15 VES 2003.1 7,55 4 semestres 

16 VES 2003.1 0,0 

•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 7 VES X 7,66 

18 VES TIES 2002.1 7.95 

19 VES X 5.63 

20 VES 2004.2 1,87 

21 PEC 2004.1 7.58 6 semestres 

22 PEC X 3,53 

23 PEC X 8,25 

24 PEC 2003.2 7,78 

25 PEC X 6.81 

26 GRA 2002.2 8,42 

27 GRA X 3,92 

28 GRA 2003.1 0.40 

29 GRA 2005.1 5,33 

30 GRA 2004.1 6,71 

31 GRA X 8,97 

32 GRA 2002.1 8,35 

33 GRA 2003.2 7,66 

34 GRA 2002.1 8.12 

35 GRA 2005.1 "" 5.21 

36 GRA 2004.2 8,20 

37 GRA"" X 6.38 

38 GRA ~ 2002.1 ; 8,98 

39 GRA 2003.1 8,39 

40 GRA 2002.2 7,32 

41 GRA X 5,71 

42 GRA 2003.2 7,33 

43 GRA X 6,97 
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ANEX0 5 

Tabela 8. Abandono, por semestre, do alunado do curso de Ciencias Sociais ingressante 

nos cinco semestres estudados, especificando as formas de ingresso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

98.1 98.2 99.1 01.1 01.2 

98.2 
1 VES 
1 GRA 

2 VES 
1 VES 
2 GRA 

99.1 1 GRA 
1 PEC 

1 VES 
2 GRA 

1 

i 

99.2 
3 VES 4 VES 1 VES 

99.2 
1 GRA 1 GRA 3 GRA 

1 VES 
1 GRA 

3 VES 1 VES 
00.1 

1 VES 
1 GRA 

1 GRA 
1 PEC 

1 GRA 
3 PEC 

00.2 
2 VES 
1 GRA 

1 VES 
2 GRA 

2 VES 
1 GRA 

1 PEC 

01.1 
1 GRA 
1 PEC 

3 VES 2 GRA 

01.2 4 GRA 3 VES 
1 VES 
1 PEC 

02.1 
2 VES 2 VES 

02.1 
1 GRA 3 GRA 

02.2 1 GRA 2 VES 
2 VES 
1 PEC 

1 VES 
2 GRA 

03.1 IVES 1 VES 1 GRA 
3 VES 
2 GRA 

03.2 1 GRA 
1 VES 
1 GRA 

2 GRA 
1 PEC 

0.4.1 1REO 1 VES 1 GRA 
2 VES 
1 GRA 

1 GRA 

04.2 1 VES 1 PEC 1 GRA 3 VES 
2 VES 
1 GRA 

05.1 1 VES 
1 VES 
2 GRA 
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Semestre-1998.2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.H fs ro 
H 

CO 
Id 

IC
S

 

UJ 
cs 
W 

oo 
CJ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA53 9 O 

a O 05 
g 

P
S

G
 

P
S

B
 

=5 Pa 

W 

(d 

CO 
U zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

< co < co a. y CO CO co zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa 
H 

• IC
S

 

a. a, w u Id Id I K a. id w g a. Id 2 
Pa 

W 

(d 
-< < co 

H H H P H H H < zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< a 2 Id •e U U a. a. a. co Id Q a S 8 8 U O U 

Pa 

W s id 

VES 

6.2 6,2 5,9 5.0 7,3 8,0 7,0 7,6 8,1 9.H 7,0 7,6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA•i • 7.3 8.1 9,5 8,0 9.8 7,5 8,3 7,5 7,0 

5.0 7,3 7,0 5.0 6,3 7,5 7,7 8,7 8,0 6.0 1.8 6,8 7,0 7,1 7,6 7.8 3.X 8,0 7,0 7,0 6,(i 8,8 

7,4 

Media aritmetica das disciplinas do alunado nao PEC 

5,60 6,85 6,60 6,00 6.15 5,70 7,75 7,74 7,40 8,15 8,05 7,50 8,50 7,80 6,90 7,60 7,60 7,30 8,80 8,30 9,50 7,55 7,80 8,70 9,80 7.50 8,15 7.75 7,50 7,50 6,80 8,80 

7,3 9 0 7,0 7.8 /. i 5,9 5.0 7.0 7.3 9.0 8,2 8,0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ S.3 7,0 7.8 6,0 S.d 8,0 7,7 10.0 8,0 7,7 8.0 8,0 7,7 7.7 8.0 6,0 (..1 7,5 7,7 9 i' 

7 0 7,2 9,0 7.5 7,0 7. i 9.(1 5.0 7.0 0 7.3 7,6 7.1 7.5 7,3 7.9 7,4 8,5 8.0 9,0 7,0 7,9 7.N 7.5 \(J 5.(1 7,5 8.1 

6,2 5.1 5,2 7,0 7,1 7,0 7.0 7.8 7,3 8.8 S,3 7,3 7,7 5,0 5,8 8.0 7,5 7.0 6.5 7.(1 7.6 5.0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA>;.;•; 8,8 7 7 7 5 7,0 7,1 8,7 7.0 7,5 7.(1 

Media aritmetica das disciplinas do alunado PEC 

6,73 6.53 7.73 7,17 7,30 7,20 8,33 6,23 6,43 6,93 7,63 7,97 7,67 6,83 7,27 8,30 6,95 7,00 7,85 7,00 7,83 7,83 7,40 8,67 8,13 6,57 8,23 8,20 7,60 7,70 7,75 7,75 5,50 7,40 7,33 7,77 8,00 

Media aritmetica das disciplinas dos dois grupos de alunos 

6.2S 6-66 7.2X ( ..71) 6.84 6.60 8.10 6..S3 6.82 7.42 7.80 7 />'• 7.88 7 08 7.12 7.95 7.28 7.70 8.08 7.63 8.XX 6.96 8.06 8.4(1 8.33 7.63 7.95 6,63 / . 1 ! 7.40 7,3 X X.27 

P E C 6.94 



Semestre - 1999.1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
w W zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs 
U u 

o PQ 
to zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ft. ft. ft. 
sc zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9 

£ 
u 

8,06 

5.89 

8,62 

7,51 

6,91 

7,67 

7,48 

7.68 

4. IS 

7,56 

6,20 

7,23 

8,0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' 8.7 7,3 7,8 9.1 6,5 9,2 8,8 7,9 ') i 10 0 '•'.(> 9.3 9 3 7,3 7,5 8,0 8 X •-'.7 • 10.0 9.0 8,6 8,5 9,0 9.8 8.7 8.5 7,0 9,3 7.6 8.9 10,0 8,5 

7,7 7.0 7.0 8,0 7,5 5.1 8,3 7.3 8,0 8.7 8,2 7.7 8,3 7,7 7,0 7,6 8,2 8,0 o.o 8,1 8,0 8,7 iO.o 7,5 8,0 8,0 8,5 9,0 9,0 7,0 8,5 6,0 8,4 7.0 10.0 

7,7 8,0 7.0 8,0 8,1 7,3 8,3 7,7 7,5 8,3 8,2 7,7 9,0 6,0 7.6 7.0 8,5 7.0 8,3 8,6 X.O 8,6 7,0 8,3 7.8 8,3 8,6 7,5 8.2 7,5 7,3 

:, t 9,0 8,3 7,0 10,0 "2 8,6 7,3 9,2 8.6 7,0 8,8 8,3 7.8 7,1 8,8 9,5 8,8 X.3 7,9 8,7 7,7 8,5 7,8 9.7 9,8 7,7 

7,7 7,0 7,0 8,5 7,3 7,3 7,6 5,0 7.0 9,0 7,8 5.9 7.0 9,0 7,0 7,3 8,2 8,3 7,0 7,5 XX 8,2 8,5 10.0 7.0 8,0 8,5 8,5 5.9 8,2 7.3 7,0 9,7 6,0 8,0 7,0 7,5 

7,5 5,8 7,0 8,5 5.0 8,2 7,6 7,0 7,1 7,5 8,1 6,0 8,5 7,2 7,4 7.0 7,8 7.0 8,4 7,5 7,1 7,8 8,8 8,3 7,3 8,0 8,1 8,3 7,3 7,8 8,0 7,2 5,6 7,0 7.0 7,1 7,3 

7,8 7,5 8,0 7,7 X.7 7,8 8,1 8,0 7,7 8,2 7,3 7.2 8,6 8,7 6,6 7,6 7,5 7.8 7.0 5.4 8,0 8.3 7,1 7,0 7,9 7,5 7,3 

5,8 7.0 7,8 7,5 7,3 7,0 7,3 7,3 8,1 7,7 7.0 8,5 8,5 6,9 8,0 7,8 8,0 9.0 ') 0 7,5 8,5 8,0 9,6 8,8 7,3 7,5 8,3 7,3 8,7 8,5 9,0 7,0 7.0 8,0 7,8 

5 l 5.1 7,8 7.5 8,3 7,0 5,0 5,4 7,0 7.3 7 i 8,6 6,8 7,li 8,3 7,1 7,0 9.3 9,8 7.0 9,3 6,8 

7,0 8,6 6,3 7,2 9,0 5,1 7.5 5.0 9,0 7,5 7,8 8,0 7,3 7,5 7.0 5.5 8,0 8.3 7 (. 8,3 8,0 7.X 8,3 7,6 7,7 

5,4 7,7 7,0 7.0 7,0 5,1 7.5 7.2 7,8 8,3 8,0 7.0 6.7 6.6 7,3 7,3 8,4 8,0 (•.7 8.5 10.0 8,8 8,3 7,9 9.3 8,3 8,5 7,8 8,3 7,0 X I 9,1 8,3 7,5 

7,3 6,1 8,0 8,0 6,0 5,9 5.9 8.3 9,2 9,0 5.6 7,5 7,3 7.3 7,0 7.0 7,6 7,5 7,3 7,3 9,0 1 7.11 9,0 9,0 

VES 

VES 

VES 

VES 

VES 

VES 

VES 

VES 

VES 

VES 

VES 

Media aritmetica dos disciplinas do alunado nan PEC 

7,13 7,33 7,54 7,X0 7,63 6,90 7,57 6,83 7,99 8,29 8,06 7,48 8,31 8,16 6,98 7,53 8,02 7,85 7,83 7,67 7,89 8,26 8,49 9,23 7,96 8,01 7,98 7,96 7,99 8,32 8,22 7,69 8,30 7,16 7,98 8.23 7,87 
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Media aritmetica das disciplinas do alunado PEC 

6,20 5,00 5,10 7,20 7,50 7,00 7,60 7,60 7,20 9,50 9,00 7,40 7,40 7,20 7.00 7,00 8,00 8,60 8,70 7,50 8,00 7,70 7,90 7,20 5,00 5,00 5,00 7,30 7,00 5,30 

Media aritmetica das disciplinas dos dois grupos de alunos 

7.0? 7.15 7.35 7.75 7.02 6.91 7.57 6.89 7.93 8.38 X.I 3 7.47 X.22 X.06 7.73 7.73 7.90 8.29 8.51 9,03 7.97 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1: >x 7.97 X.23 7.47 8.03 6.92 7.93 8,13 7.o7 
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8,58 

4 . 1 5 

5,73 

V E S 8,25 

V E S 7,96 

V E S 8,24 

V E S 8,12 

Media aritmetica das disciplinas do alunado nao PEC 

7,73 7,78 8.31 8,40 7,50 8,12 7,15 10,0 7,28 8,20 6,99 X.4I 8,09 8,39 8.39 9,02 8,80 8,85 7,70 7.62 7,65 8,06 7,79 7,90 8,54 7,78 8,50 8,80 7,58 8,27 8,90 9,15 7.00 7,48 

7,8 8,6 S.7 9,2 0,0 6,3 7, \ 7 1 5.8 7,3 5,0 7,3 7,0 6,0 9,0 7.6 
-j ^ 7.7 5.0 7.6 8,2 7,0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: 1 7,0 8,0 6.0 7,1 8,5 8,6 7,0 7,31 
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Media aritmetica das disciplinas do alunado PEC 

7,27 7,27 8,70 8.95 0,00 0.00 6.25 7,30 7,40 6,77 7,45 5,67 7.15 6,27 5,70 6,75 7.60 7,50 7,70 4,40 6,10 6,57 8,00 7,50 8,20 6,60 8,13 6,40 4,25 7,00 7,00 7,00 5.55 5,97 

Media aritmetica das disciplinas dos dois grupos de alunos 

7.60 7 0-1 8.36 X.52 7.50 6,77 6.97 7.14 8.03 6.63 X.16 7.59 7.85 X.03 X.XI 8.15 X.47 7.29 7.0? 7.00 X.05 7.70 7.45 X 3'.' 8.0X 0.91 7.63 X.09 X.43 7.07 

PEC-

P E C 
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7 ' . ' . I 8,2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA')..\ 8 7 x 8.1 8 8,7 7,9 

8,0 8,3 8.8 8,7 8,0 7.5 8,3 7,5 7,1 7,5 8.2 8,6 7,6 8,7 9.1 8,6 7,5 8,8 9,0 8.7 8.2 9.3 10.0 8,0 9,0 

7,3 8.9 8,0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• 7,8 7,3 7,3 8.3 7,6 8,0 8,5 8,9 8,0 8,0 IO.0 6,5 8.5 9,0 7,2 8,6 9,2 8,7 9,0 

5 5 5.0 7,0 8,4 
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8,5 7,2 8.7 7.7 8,6 5,5 8,3 7,0 7.0 7,3 8,0 8.6 7,0 7,7 7,6 8,0 8.1 8.0 8,0 8,0 7,7 8,7 7,2 7,0 8,1 7.2 9,6 9.0 7.0 

8,6 5,6 7,1 7,0 1.0 8,0 7,0 7,8 5.4 7.0 7,0 7,1 8,3 

Media aritmetica das disciplinas do alunado nao PEC 

7,86 7.78 8.70 8.34 7.0X 7,88 7,08 7.40 8,30 7,10 7,46 7.17 6,14 8.51 7.59 8,48 7.27 9,00 7,35 7.58 7.40 8.46 8,72 8,30 7.80 8.25 7,84 7,67 8,28 7,09 8,25 9,40 9,00 8,50 7,75 

7,0 7,0 7.5 7.7 7,6 7,5 7.0 5.0 7,3 7,7 8,2 7,0 9.0 7,6 8,7 8,5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<>,! 6.1 6,1 7.2 8.5 7.0 7.0 8,0 7 : | 

8,7 9,2 9,6 9,2 8.3 8.5 7.2 7.6 I I 0 

7,3 5.0 5,5 5.0 9,5 8,3 8.7 

9.1) 6,3 7,9 9.3 9 1 8,0 7,6 7,8 7,6 8.5 7,2 8,0 8,4 7,8 8.6 8.0 8,5 8,2 7,7 9,2 8,5 • ) . • - 7,5 9.8 9 .0 7,5 

7.0 7,0 8,5 7.7 7,0 5.1 7 0 7,7 8.0 7,3 5.0 5,3 7.4 7,1 7.0 7,0 7,6 9.5 5.4 7,5 6,1 7.2 9,3 7,5 8,0 

Media aritmetica das disciplinas do alunado PEC 

7.58 6,33 7,97 8,23 7,30 8,80 7,23 7,17 8,10 5,00 7,20 7,53 6,50 6,63 8,60 7,30 7,90 8,45 7,35 6,10 8,65 7,23 7,60 8,20 8,23 7,00 7,85 7,00 7,77 9,20 8,53 8,33 7,83 9,20 7,90 7,60 8,55 

Media aritmetica das disciplinas dos dois grupos de alunos 

7 .77 7.20 8.46 X.30 7 . 1 5 8.06 7 . 1 4 7.26 8 . 1 7 7 . 1 3 7.4X 6 .96 6 .27 8.54 7 .50 X.29 7 .56 X.03 7.7X 7.47 7.4S 8 .36 :; H 7.65 7.82 7.83 7.82 7.X6 X.3S 7.43 8.04 9 .30 X. 1 X X.05 S.28 



ANEX0 7 

Distribuicao das maiores e menores notas, por disciplina e grupo de aluno do curso de Ciencias Sociais nos semestres da amostra 
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a 
P E C 7,5 9,7 9,0 X.2 8,8 8,2 7,3 X.3 8.0 9,6 8,7 8,5 8,6 8,6 9,0 8,6 9,5 9,0 8,8 8.3 8,7 9,0 7,7 8.6 7,5 6 

DIF. 1,2 -0,5 0 1,83 0 1 2,5 1,27 0,7 -0,6 0 03 0,5 1,4 0,5 0,4 0 0,2 1,2 1 0,5 0,2 1,8 1 13 17 
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DIF - Diferenca entre as medias do alunado nao PEC e PEC, nesta ordem. Portanto, quando o resultado de DIF. vem acompanhado de u r n 

sinal negativo, significa dizer que a nota do alunado PEC e maior que a do alunado nao PEC. 
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Nao P E C 9,0 9,3 9,2 9,5 9,2 9,3 9,5 9,6 9,0 8,6 9,3 10,0 9,8 10,0 9,8 9,0 8,6 8,8 10,0 X.3 9,7 9,3 9,3 9,7 8,2 25 

N 

g 
P E C 7,8 8,6 8,7 9,2 6,3 7,5 7,6 7,0 7,3 7.0 6,0 9,0 7,6 4,4 8,3 8,2 7,8 7,0 8,4 7,0 7,1 0 

DIF. 1,2 0,7 0,5 0,3 3,2 2,1 1,4 1,6 2,0 3,0 3,8 1,0 2,2 4,6 0 3 0,6 2,2 8,3 23 0,9 2,7 1,1 25 
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Nao P E C 9,0 9,1 8,9 9,3 9,5 8,6 X.3 9,3 8.5 X.3 8,2 9.8 9.4 9,5 9,1 8,6 8.5 9.3 9,3 8,7 8,3 9,3 10,0 9.5 9.2 IS 

•a 
g P E C 9,0 7,0 8.5 9.3 7,6 8,8 9,1 8,0 7,6 X.2 7,6 9.5 7,6 8,7 X.5 9.5 X.6 8,5 9.5 8,0 7,0 9,2 9,2 9.6 9,7 9 

DIF. 0,0 2,1 0,4 0,0 1,9 -0,2 -0,8 u 0,9 0,1 0,6 0 3 1,8 0,8 0,6 -0,9 -0,1 0,8 -0,2 0,7 13 0,1 0,8 -0,1 -0,5 9 

Obs.: DIF. - Diferenca entre as notas dos grupos 

TNG - Total de Notas (Azuis/Vermelhas) do Grupo 



ANEX0 8 
Tabela 9. Distribuicao das notas das disciplinas das introducoes, das teorias e das especificas para a licenciatura, por grupo e semestres estudados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nao PEC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1998.1 
PEC 

1998.1 

MO D 

DIF. 

Nao PEC 

1998.2 
PEC 

1998.2 

M O D 

DIF. 

Nao PEC 

1999.1 
PEC 

1999.1 

MO D 

DIF. 

Nao PEC 

2001.1 
PEC 

2001.1 

MGD 

DIF. 

Nao PEC 

2001.2 
PEC 

2001.2 

MGD 

DIF. 

IN IS f> 

cn IP
 

I
F

 

T
A

 

T
S

 

T
P

 

T
C

 

T
A

 

T
S

 

T
S

 

7,41 7,85 7,26 8.46 7,85 8,57 8.18 8,55 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7,39 7,85 7,61 

7,27 8,23 7,63 8,00 7,40 7,57 8,43 7,94 6,77 8.60 7,10 

7.38 7.94 7.35 x.36 7.75 8.32 8.21 8.41 7 25 8.05 7.47 

0,14 -0 ^8 -037 0,46 0,45 1,00 -0,25 0,61 0,62 -0,75 0,51 

5,60 6,85 6,60 6,00 6,15 5,70 7,75 7,74 7,40 8.15 8,05 

6,73 6,53 7,73 7,17 7,30 7,20 8,33 6,23 6,43 6.93 7,63 

().28 fi.66 7.28 6.70 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<>.:•!•! C*.60 8.10 6.83 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA„ 7.42 7.80 

-1,13 0,32 -1,13 1,17 -1,15 -1,50 -0,58 1,51 0,97 1,22 0,42 

7,13 7,33 7,54 7.80 7.63 6,90 7,57 6.83 7,99 8,29 8.06 

6.20 5,00 5,10 7,20 7,50 7,00 7,60 7,60 7,20 9,50 9.00 

7.05 7.15 7.35 7.75 7.62 6.9) 6.S9 8.38 X.I 3 

0,93 2.33 2.41 0,60 0,13 -0,10 -0,03 -0,77 0,79 -131 -0,94 

8,09 7,73 7,28 6,99 8,39 7,78 8,20 8,41 8,39 8,31 8,40 

6,27 7,27 6,77 5,67 5,70 7,27 7,45 7,15 6,75 8,70 8,95 

7.59 7.00 7.! 4 o.63 7,85 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! ( . ! 8,03 8.16 8.03 8.36 X.52 

1,82 0,46 0,51 132 2 ,69 0,51 0,75 1,26 1,64 -039 -0,55 

8,51 7,86 7,10 7,17 7.59 7,78 7,46 6,14 8,48 8,70 8,34 

8,60 7,58 7,20 6,50 7,30 6,33 7,53 6.63 7,90 7,97 8,23 

8.51 7.77 7.13 6.96 7.511 7.20 7.48 6.27 8.29 8.46 7.30 

-0,09 0,28 -0,10 0,67 0,29 1,45 -0,07 -0,49 0,58 0,73 0,11 

w 
0. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
• 

W 
Pn zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

00 y 
w 
P. 

u 
a. 

00 

o 
w 
E 
M  

Nao PEC 

1998.2 
PEC 

1998.2 

MGD 

DIF. 

Nao PEC 

1999.1 
PEC 

1999.1 

MGD 

DIE. 

Nao PEC 

2001.1 
PEC 

2001.1 

MGD 

DIF. 

Nao PEC 

2001.2 
PEC 

2001.2 

MGD 

DIF. 

Nao PEC 7,75 8,10 8,25 8,87 8,53 8,97 8,55 8,93 

1998.1 
PEC 7,60 8.20 6,94 8,10 7,90 9,03 8,60 8,27 

1998.1 

MGD 7 7i') 8.14 8.0 1 X.3 5 X.99 8.57 X 04 

DIF. 0,15 -0,10 131 0,77 0,63 -0,06 -0,05 0,66 

7,30 8,80 8,30 9,50 

7,00 7,85 7,00 7,83 7,83 7,40 8,67 8,13 

7 (H) 7.00 7.70 8.08 7.03 XXX 13 

-0,53 0,97 0,90 0,83 

7,85 7,83 7,67 7,89 8,26 8,49 9,23 7,96 

7,00 7,00 8,00 8,60 8,70 7,50 8,00 

7.73 7.73 7.(>7 7.90 8.29 8.51 9.03 7.97 

0,85 0,83 -0,11 O34 -031 1,73 -0,04 

10.00 8,27 8,90 9,15 7,00 

7,30 7,40 7,00 7,00 7,00 5,55 

7.30 7,40 10.00 7.03 8,09 X.43 7.00 

137 1,90 2.15 

7,40 8,30 8,25 9,40 9,00 7,75 8,50 

7,17 8,10 5.00 7,83 9,20 7,90 8,55 7,60 

7,26 X.I 7 5.00 8.04 9.30 8.18 X.28 X.05 

033 030 0,42 0,20 1,10 -0,80 0,90 

4*. 
o MGD - Media (Aritmetica) Geral da Disciplina 


