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- Voce precisa conhecer perfeitamente 0 curso do rio. E so com 

isso que se pode contar para navegar nas noites muito escuras. 

C·) 

- Quer dizer que renho de conhecer (OdDS OS milh6es de varia~6es 

insignificantes da forma das margens desse rio sem fim. e tao bern 

quanta conhe90 a forma da sala da frente Ii em casa? 

- Palavra de honra, voce tern que conhece-las melhor. 

Mark Twain, Life on the Mississfpi 
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Prefacio 

Estendendo-se entre as cidades de St. Paul e Nova Orleans, 0 

Mississipi de Mark Twain serpenteia por quase dois mil quil6me

tros, em meio a brumas, corredeiras, lentos redemoinhos, baDcos de 

areia c ribanceiras camufladas. Baseando-se em suas experiencias 

pessoais no Mississipi, Twain criou uma imagem do rio em que este 

e fisicamente central para os Estados Unidos e simbolicamente cen

tral para 0 progresso do pais. Sua imagem tam bern e central para a 

hist6ria de nosso livro, que diz respeito ao fiuxo do talento - particu

larmente dos negros e negras talentosos - pelo sistema de ensino 

superior do pals e ao seu ingresso no mere ado e na sociedade em 

geral. 

A imagem mais comumente evocada nas discuss6es sabre esse 

processo e a da "canaliza,ao". E frequente ouvirmos falar da impor

tancia de "canalizar" os jovens peJa trajetoria que vai da escola prima

ria para a secundaria e 0 curso de gradua,ao, avan,a para a p6s-gradu

a,ao e a forma,ao em profissoes liberais, e prossegue em dire,ao ao 

trabalho, as responsabilidades familiares e a vida civica. Mas essa e 
uma imagem enganosa, com sua conota,ao de passagem tranquila, 

bern definida e bern compreendida. E mais proveitoso pensar no culti

vo do talento como urn processo semelhante a descida de urn rio sinu

OSO, com corredeiras cheias de pedras, canais vagarosos e aguas ora 
pardacentas, ora cristalinas. Particularmente quando a ra,a esti 

irnplicada, nao ha nada de simples, tranqililo ou sumamente previs(vel 

na educa,ao dos jovens. 

Quando os pilotos das barca,as do Mississipi navegavarn "de urn 

ponto a Dutro na rosa-dos-ventos" - apenas ate a proxima curva que 

conseguiam enxergar -, era preciso conhecerem cada profundidade, 

cada banco de areia trai<;oeiro, cada tronco submerso ou outro obsta
culo oculto nas aguas do rio. AI em disso, como os barcos navegavarn 
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durante a noite, na mare alta e na baixa, ajusante c a montante. esses 

pilotos tinham que conhecer as caracteristicas do rio em todas as situ

ac;:6es imagimiveis e em qualquer que fosse 0 romo tornado. Embora s6 

pudessem escolher 0 rumo pelo que viam a sua frente, eIes tinham que 

compreendcr como 0 trecho que estavam navegando num dado mo

mento se encaixava na forma de urn rio de quase dois mil qui16metros. 

o processo de admissao universitaria e a experiencia educacio

nal que se segue sao similarmente complexos. Mais recentemente, 0 

debate sobre 0 uso da rava como criterio concentrou-se na questao 

de quem "mcrece" ou "e digno de" uma vaga na turma dos calouros. 

Nessa curva do rio, as notas anteriores e os escores numcricos de 

testes proporcionam urn meio tentador de definir as qualificac;6es, 

uma vez que sao faceis de compilar e comparar. Mas. que nos dizem 

eles. de fato. e que estamos tentando preyer? Certamentc, muita mais 

do que as notas do primeiro ano, ou mesmo a diplomac;:ao numa ou 

nautra faculdade. 0 que se mastra mais rc1evantc, em ultima analise, 

sao as contribuic;:oes feitas pelos individuos ao longo de toda a sua 

vida e 0 impacro mais amplo da educar;ao superior na sociedade. 

Neste livr~, pracuramos ser uteis aos "pilotos" desse processo 

cducacional- os pais de futuros estudantes, os orientadores de esco

las secundarias, os funcionarios encarregados da admissao Ulliversi

taria, os membros do corpo docente, e ainda os administradores, 

curadores e reitores responsaveis pelo estabelecimento das normas 

_, e tambem aos futuros estudantes que, urn dia, tedio que nave gar a 

rio. Esperamos ainda que este estudo seja util para as empregadores, 

as legisladores e a publico em geral, ja que todos tern interesse no 

desenvolvimento do talento e no acesso as oportunidades em nossa 

sociedadc. Precisamos saber tudo 0 que pudermos sobre a que acon

tece nos meandros e curvas - na graduac;ao. na p6s-graduac;ao e vin

te anos adiante - desde aquele momento, ja eristalizado no tempo, 

em que jovens de dezessete anos, de ravas e origens variadas, sen

tam-se com seus lapis Numero 2 para fazer 0 Teste de Aptidao 

Escolastica _ Scholastic Aptitude Test (SAT) *. Este livro e uma ten-
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tativa de mapear 0 que significam as norm as de admissao sensiveis 

a ra,a no Correr de urn longo trecho do rio - tanto para as indivfdu

os que sao admitidos quanta para a sociedade que investe em sua 

educa<tao, e que conta macic;amente com sua lideran~a futura. 

Essas questoes sao de enorme imporHincia porque este pais ain

da nao esta onde gostariamos que estivesse no que diz respeito as 

relac;oes raciais. Liberais e conservadores frequentemente concor

dam quanta a esse ponto central. Fazendo eco a W. E. B. DuBois, 

John Hope Franklin concordou com eloqUencia em que "0 problema 

do seculo XXI sera a problema da linha divis6ria da cor. [ ... J Consi

derado par qualquer padriio de mensura,ao au avaliar;ao, esse pro

blema nao foi solueionado no seculo XX e, portanto, torna-se parte 

do legado e do onus do novo seculo".' 0 problema da "Iinha diviso

ria da cor" e real mente central na vida norte-americana, por razoes 

que sc enraizam na disjun<tao entre os valores inseridos na Constitui

~ao e as realidadcs de tres seculos de experiencia coletiva. Essas 

razoes ref1etem, por parte de muitos, 0 sentimento de que. apesar de 

to do a progresso alcan,ado nos ultimos cinqUenta anos, ainda nao 

conseguimos transcender urn divisor racial que, com exccssiva fre

qtiencia, desestimula 0 desenvolvimento de rela~oes comuns entre 

os indivfduos, base ad as na confianc;a e no respeito mutuo. Elas tam

bern induem grandes e persistentes desigualdades de riqueza, privi

legio e posir;ao, que sao dificeis de explicar com base nas simples 

diferenc;as de empenho e iniciativa individuais, por mais significati

vas que sejam, Par ultimo, ha uma preoeupar;ao coletiva de que es

tejamos deixando de desenvolver em sua plenitude a potencial hu

mano do pais, bern como urn cresccnte reconhecimento de que nossa 

sociedade, com sua popular;ao cada vez mais diversificada, nao po

deni ter sucesso como democracia se nao conseguirmos eliminar as 

Como esse e um teste sumamente conhecido nos Estados Unidos, e lTI{!smo fora do 

pais. mantcve-se nesta tradw;5.o a sigla original. (N.T.) 
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diferenc;as de oportunidades que continuam associadas a rac;a. 

A questao da rac;a nos Estados Unidos e tao sensivel e contro

vertida quanta importante. Palavras de alta carga afetiva como "jus

ti~a", "merito", "realiza9ao", "preferencia" e ate 0 proprio termo 

"ra~a", assumem, com freqtiencia, conota~oes muito diferentes, de

pendendo de quem as profere e em que contexto. (Notem-se, par 

exemplo, as diferenc;as radicais dos resultados das pesquisas, quan

do 0 enunciado das perguntas concernentes a ra~a e alterado de ma

neiras relativamente insignificantes.)2 A propria linguagem tern side 

vitima de debates acalorados; par essa razao, urn dos objetivos deste 

estudo c "desvendar" 0 sentido de termos como "merito", esclarecer 

suas divcrsas acep~oes possfveis e explicitar as conseqUencias da 

ado<;ao de uma dada eoneepc;ao do que elas significam, em vez de 

outra. 
Nosso pais respeita as realiza90es individuais, mas tambem re

conheee que aquila que as pessoas realizam depende, muitas vezes, 

da familia de que provieram, da vizinhanc;a em que viveram e das 

escolas que frequentaram, tanto quanta de sua capacidade e empe

nho pessoais. lustificadamente, as pessoas buscam uma sociedade 

em que a preconceito racial nao mais restrinja as oportunidades. Mas 

nenhum observador atento da sociedade norte-americana pode dei

xar de ver as muitas maneiras pel as quais. de modo latente e mani

festo, consciente e inconsciente, ativo e inercial, as diferen~as raci

ais que se vern construindo desde longa data continuam a frustar as 

aspirac;6es a uma sociedade aberta e justa. As palavras refletem essa 

realidade. Quando urn entrevistador interessado na nomenclatura per

guntou a Kenneth Clark, a ilustre psicologo social, "qual e a melhor 

coisa de que as negros de vern chamar-se", Clark respondeu: "Bran-

cos. "3 

A natureza deste estudo 

Muitos norte-americanos sentem-se constrangidos com 0 usa 

da ra,a como fator levado em conta na admissao de estudantes a 
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faculdades e cursos de profissionalizac;ao seletivos. Os criticos ata

cam essa polftica por diversas razoes. Afirmam que e urn erro as 

universidades exclufrem candidatos brancos com notas altas e es

cores de teste adminiveis, enquanto aceitam candidatos provenien

tes das minorias com notas e escores mais baixos. Assinalam eles 

que, vez por outra, os encarregados da admissao aceitam candida

tos minoritarios que nao sao desfavorecidos, mas provem de famf

lias mais privilegiadas e de melhores escolas do que alguns candida

tos rejeitados. Dizem que todas essas medidas acentuam as dife

ren~as raciais, intensificam 0 preconceito e interferem no avanc;o 

romo a uma sociedade indiferente a cor. E asseveram que aceitar 

candidatos das minorias, com notas e escores mais baixos, po de 

estigmatizar e desmoralizar as proprios estudantes que essa politica 

tenta ajudar, obrigando-os a competir com colegas de turma de 

maior capacidade academica. 

Os defensores da admissao sensivel a rac;a respondem com seus 

proprios argumentos. Insistem em que essas medidas se justificam, 

para expiar urn legado de opressao e compensar a continuidade da 

discriminac;ao na sociedade. Salientam fazer muito tempo que as en

carregados da admissao desviaram-se dos escores de testes padroni

zados e do hist6rico das notas anteriores, a fim de favorecer atletas, 

de seen dentes de ex-alunos e outros candidatos com caracterfsticas 

especiais, tidas como desejaveis. E argumentam que admitir turmas 

diversificadas da aos alunos de todas as rac;as urn preparo melhor 

para 0 convfvio e 0 trabalho numa sociedade cada vez mais 

diversificada. 

Ate aqui, esse debate tern prosseguido sem muita comprovac;ao 

empfrica dos efeitos dessas normas e de suas conseqtiencias para os 

estudantes envolvidos. Os capitulos que se seguem procuram remedi

ar essa deficiencia, baseando-se num amplo estudo de alunos de vari

as faculdades e universidades academicamente seIetivas #2 - Iugares 

em que 0 debate sobre as institui90es sensiveis a ra9a tem-se realizado 

"em tempo real". Estamos predominantemente interessados no desem-
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penho, durante e depois da gradua,ao, dos alunos negros e brancos 

aceitos par essas escolas. 

Ao expormos as "fatos", da melhor maneira que podemos 

discerni-Ios, reconhecemos que todos as dados dessa natureza es

tao suj~itos a muitas interpretavaes. Alem disso, a simples consi

dera,ao dessas questaes pode antagonizar, dos dais lados da argu

menta~ao, as pessoas que acreditam serem as "principios certos" 

tao convincentes que nenhuma quantidade de dados sera capaz de 

faze-las mudar de icteia. Obviamente, as dados so nos levam ate 

certo pantano exame desse ass unto. 1ndividuos que concordam 

quanta aos "fatos" podem, ainda assim, acabar discordando sabre 

a que deve ser feito, dadas as diferen,as de valores que se sobre

poem. Par conseguinte, nao temos a expectativa de que as analises 

apresentadas neste estudo resolvam as questaes complexas de ma

neira universal mente satisfat6ria. Mas esperamos, sim, que nossa 

pesquisa possa instrumentar a debate, formulando as perguntas com 

criteria e apresentando aquila que aprendemos sabre as resultados. 

Naturalmente, e de compreensao geral que, ao formular perguntas 

e testar hipoteses, as investigadores sao sempre influenciados par seus 

* N.T. Como se sabe, 0 eosino superior norte-americana nao tern uma correspondencia exata 
com 0 brasileiro. Suas institui,;;Oes dividem-se em colleges e universities, os quais, sejam 
pliblicos ou privados, fazem uma seleyao dos estudantes a serem admitidos dentre 0 univer
so dos que preenchem seus formularios de pedido de matrfcula. Nesta tradu~iio, 0 terma 
{ueuldades foi geralmente reservado aos colleges, que podem ser entidades independentes 
'ou integrar universidades, estas incluindo vanos ofveis de p6s-graduarrao e especia1iza~ao, 
alem da pesquisa. Os colleges fornecem cursos de no minimo dois e no maximo .quatr.o 
anos, que podem ser de carater profissionalizante ou levar aos graus de bacharel ou hcencl
ado (em hurnanidades ou ciencias); correspondem aproximadamente aos cursos de gradua
~ao no Brasil. Todas as chamadas prt~fessjons (profissQes liberais, como medicina, direito, 
psicologia, engenharia, adminis~ de empresas, odontologia etc.) reque~m e~tudos adi
donms de especiali~ao e/ou p6s-gradu~0 ap6s 0 bacharelado e/ou hcenclatura; nas 
universidades obtem-se ainda os graus universitirios mais avan~ados, como mestrado, dou
torado ou p6s-doutorado. No final do livro, 0 item A 7 do Questiomirio de Pesquisa "Gradu
at;ao e Experiencia Posterior" traz algumas informa90es sobre os graus universitarios e os 
campos de estudo. 0 Apendice B, subtitulo "Capitulo 3: Resultados academicos", traz 
tambem uma lista sucinta das areas de estudo eJou carreiras dagradu~ao e da p6s-gradu
a9ao. 

PREFACIO 

15 

proprios valores e pre-COncep,aes. Estamos cientes de que nos 0 

fomos. Seria enganoso nao reconhecer que ambos chegamos a este 

estudo sabre a admissao sensivel it ra,a depois de uma historia de 

trabalho arduo, durante mais de tres decadas, para matricular e edu

car corpos discentes mais diversificados, em duas das universidades 

mais renomadas do pais. 1sso nao significa que tenhamos sido favo

raveis a quotas (nao fomos) au que desconhe,amos com que facili

dade as boas inten,aes podem desvirtuar as pessoas. Nunca acredi

tamas, tampouco, que todas as faculdades au universidades _ inclu

sive aquelas com que estivemos envolvidos mais de perto _ sempre 

tenham feito as escolhas certas, au implementado it perfei,ao tad as 

as normas. Ainda assim, persiste a fato de que ambos nos identifica

mas fortemente Com 0 que encaramos como esfor~os responsaveis 

para melhorar as oportunidades educacionais dos alunos bern qualifi
cados das minorias. 

Ao mesmo tempo, ao planejar este estudo, reconhecemos que a 

polftica de admissao sensfvel a ra\=a assentava-se num conjunto de 

pressupostos que, ate entao, nunca fora empiricamente testado. Falta

yam muitas informa,aes fundamentais sabre temas como a desempe

nho academico dos alunos minoritarios com eSCores de teste mais al

tos e mais baixos nas faculdades e universidades mais seletivas, a na

tureza e 0 grau da intera\=ao entre as diferentes ra9as no campus, e a 

carreira subseqiiente dos alunos vindos das minorias e aceitos atraves 

de uma polftica sensfvel a ra9a. Quando iniciamos 0 estudo, estava

mas lange de ter certeza do que revelariam as dados. Era muito possi

vel que alguns pressupostos importantes, dentre as que subjaziam ao 

esfon;o de matricular mais estudantes provenientes das minorias, vi

essem a se revelar infundados. Nao obstante,julgamos que, depois de 

trinta anos, era mais do que hora dedescobrir a realidade, tanlo quanlo 

fosse passive!. Era importante, acreditavamos, procurar compreender 

e lidar com qualquer resultado decepcionante, bern como aprender com 

as resultados positivos. Agora que concluimos nosso estudo, so nos 

resta dizer que aprendemos muito no caminho. A imagem do rio, com 
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seus meandros e desvios e trechos pardacentos, bern como suas 

imponentes paisagens ocasionais, parece a medida certa para descre

ver urn processo educacional que se revelou ainda mais sutil e com

plexo do que 0 havlamos imaginado, ao iniciar nossa pesquisa. 

o ambito do estudo 

Este e urn estudo limitado. em varios aspectos importantes. Pri

meiro, interessamo-nos exc1usivamente pelo ensino superior. A nos so 

ver. um dos problemas de grande parte do debate sobre a a,ao afirma

tiva e que ele mistura urn grande numero de areas e projetos sumamen

te dispares, que vao desde a concessao de contratos a empresas de 

propriedade de membros das minorias, passando pelas medidas que 

regem as contrat"9oes e prom09oes, ate a politica de admissao em 

faculdades e universidades. Os argumentos pertinentes a uma area 

podem ou nao ser apliciiveis a outras. E digno de nota, por exemplo, 

que, em sua sumula, os queixosos do processo Piscataway. que se 

centrou na demissao de uma professora branca do curso secundirio, 

empenharam-se em solicitar a Suprema Corte que nao confundisse as 

questoes com as quais a queixosa se confrontava, e que eram especf

ficas do cargo, com os conjuntos de considera~5es muito mais amplos 

e bern diferentes com que se confrontam as institui~6es de ensino ao 

decidir quem admitir.' 

No ambito do ensino superior, interessamo-nos apenas pelas fa

culdades e universidades academicamente seletivas. A principal razao 

disso e que 0 debate em torno da admissao sensivel a ra~a e predomi

nantemente relevante nessas institui~5es. Nas faculdades e escolas 

profissionais que aceitam quase todos os candidatos qualificados, hii 
pouea coisa a debater (embora possa haver discussoes a respeito de 

como definir "qualificados", e de uma mesma defini,ao ser ou nao 

aplicada a candidatos brancos e negros). E quando existe uma limita

,ao rigorosa do numero de vagas de uma nova turma, e hi muito mais 

candidatos qualificados do que vagas, que as escolhas se tornam difl

ceis e a questao de dar ou nao dar peso a ra,a vem a tona. Muitas 
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universidades publicas, sumamente bern conceituadas, tern uma politi

ca de admissao largamente inclusiva no nivel do bacharelado, e 0 nu

mero global de cursos de gradua,ao seletivos e muito menor do que 

sup oem varias pessoas (ver Capitulo 2), No nlvel de pos-gradua,ao e 

forma~ao em carreiras liberais, muitas institui~5es de en sino tambem 

aceitam quase todos os candidatos qualificados; entretanto, as princi

pais institui,oes particulares e public as, inclusive quase todas as esco

las credenciadas de direito e medieina, selecionam seus alunos entre 

urn numero expressivamente maior de candidatos qualificados, 

o ambito de nosso estudo tern uma terceira limita,ao: embora le

nhamos incluido infonna,oes sobre estudantes hispanicos. nosso tra

balho concentrou-se principalmente em brancos e afro-americanos (a 

quem costumamos referir-nos como "negros"). Esperamos que autras 

pesquisas possam ficar plenamente a altura das experiencias educaci

onais dos hispanicos. bern como dos indfgenas norte-americanos e dos 
asiatico-americanos. Uma das raz6es de nos concentrarmos em alunos 

negros e brancos neste estudo e que uma grande parte do debate sobre 

as nOrmas de admissao sensiveis a ra~a tem-se centrada nas com para

,oes entre negros e brancos.5 Ha tambem considera,oes de ordem pra

tica. Embora os hispanicos compartilhem muitos dos problemas en

frentados pelos negros, tantas sao as diferen,as de culturas. antece

dentes e eircunstiincias dentro da ampla categoria hispanica. que qual

quer estudo rigoroso teria que estabelecer mais distin,oes do que as 

permitidas dentro dos limites de nosso banco de dados. Os Indios nor

te-americanos tambem enfrentaram muitas desvantagens e injusti\=as e 

se beneficiaram das normas de admissao sens(veis a ra~a. No en tanto, 

sua representa,iiO nas faculdades e uni versidades academieamente 

seletivas e extremamente reduzida e nao permite uma amilise estatfsti

ca adequada num estudo dessa natureza. Assim, pormais que nos agra

dasse incluir compara,oes com uma variedade de grupos de 

matriculandos hispanicos e indios, isso nao foi possivel na pnitica. 

Os ashitico-americanos diferem das outras minorias em aspectos 

importantes. Diversamente do caso dos negros e dos hispanicos, a 
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porcentagem deles em faculdades e universidades seletivas .0 muito 

superior a sua porcentagem na popula~ao em geral, e continua a cres

cer nas institui~aes incluidas neste estudo. Embora haja problemas 

importantes e delicados no que concerne a matricula de alunos asia

tico-americanos (que, como os hispanicos. sao altamente diversifi

cados entre si), trata-se de questaes diferentes das enfrentadas pelos 

6rgaos de admissao no exame dos candidatos negros. 

Por fim, nosso estudo aborda questaes de politica educacional. 

Nao e nosso objetivo analisar 0 desenvolvimento da lei constitucional, 

a interpreta~ao adequada da legisla~ao sobre os direitos civis nem as 

atuais decisoes dos tribunais nessas areas. 0 que nos interessa e a 

politica de admissao que as faculdades e universidades tern adotado e 

suas conseqliencias para 0 pals. 

o banco de dados "Graduac;:ao e Experiencia 
Posterior" 

Boa parte do material novo deste estudo derivou da explora~ao 

de um rico banco de dados, denominado Gradua~ao e Experiencia 

Posterior (G&EP). Esse banco de dados foi montado pela Fundac;ao 

Andrew W. Mellon durante quase quatro anos (desde 0 fim de 1994 

ate 1997), como parte do interesse mais geral da Funda~ao em apoiar 

as pcsquisas sobre 0 ensino superior. Uma explicac;ao com pI eta de 

sua construc;ao e seus componentes, inc1uindo vfnculos com dadas 

compilados por outros pesquisadores, encontra-se no Apendice A. 

Em sintese. a parte do banco de dados usada neste estudo contem 

registros de mais de oitenta mil alunos do curso de gradua~ao que sc 

matricularam em 28 faculdades e universidades academicamente se

letivas no outono de 1951, no outono de 1976 e no outono de 1989. 

Criado com 0 compromisso explfcito de que a Funda~ao nao divul

garia nem publicaria dadas que identificassem estudantes all institui

~oes de ensino individualizados, trata-se de urn "banco de dados de 

acesso restrito", 

o componente do banco de dados que podemos chamar de "du-

, . 
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rante a graduac;ao" foi compilado a partir do hist6rico academico de 

cada aluno, em colabora~ao com as faculdades e universidades parti

cipantes. Com respeito a cada estudante matriculado (com exce~ao 
dos poucos casos em que 0 registro se perdeu ou estava incompleto), 

o banco de dados con tern as informac;oes disponiveis na epoca em que 

ele foi aceito, inclusive rap, genero, escores de testes, classificac;ao 

na turma do curso secundario e, com rela~ao a rnuitos estudantes, in

forma,aes sobre as origens familiares. Inclui tambem urn registro do 

desempenho academico no curso de gradua,ao, compilado sobretudo 

a partir de transcri,oes do hist6rico escolar, que foram vinculadas aos 

dados relativos a admissao. Cada registro estudantil foi codificado de 

modo a indicar a situa<;ao de diploma~ao (se e quando 0 aluno se for

mou), a area de estudos escolhida, a media das notas, e se 0 aluno 

participou de atividades esportivas ou outras atividades 

extracurriculares com intensa demanda de tempo. 

Com respeito a muitos desses mesmos matriculandos, tambern dis

pornos de numerosos dados de levantamento que descrevern sua hist6-
ria posterior (obten~ao de graus universiuirios avan~ados, setor 

empregaticio, profissao, renda pessoal e renda familiar, engajamento 

em atividades dvicas, estado civil e mlmero de filhos), as entrevistados 

tam bern foram solicitados a informar a que outros cursos de gradua~ao 

se haviam candillatado, se tinham sido aceitos, se haviarn au nao fre

qi.ientado a faculdade de sua primeira op<;ao, qual era sua avalia<;ao atu

al de suas experiencias no en sino superior e ate que ponto eles estavam 

satisfeitos com sua vida depois da faculdade. Por fim, apenas em rela

~ao aos matriculandos de 1989, 0 levantamento buscou informa<;aes 

sobre 0 grau em que eles haviam interagido (durante e depois do curso 

de graduac;ao) com individuos de rac;as, visao politica, meio s6cio-eco

n6mico e origem geognifica diferentes. Os indivlduos contatados atra

ves da pesquisa colaboraram de maneira extraordimiria: os fndices de 

resposta na amostra global foram de 80% entre os matriculandos de 

1976 e 84% entre os de 1989 (Apendice A). 

As 28 faculdades e universidades cujos matriculandos foram in-
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c1uidos no banco de dados G&EP sao: 

Faculdades de humanidades Universidades de pesquisa 
ciencias humanas· 1.1 

Barnard College 

Bryn Mawr College 

Denison University 

Hamilton College 

Kenyon College 

Oberlin College 

Smith College 

Swarthmore College 

Wellesley College 

Wesleyian University 

Williams College 

Columbia University 

Duke University 

Emory University 

Miami University (Ohio) 

Northwestern University 

Pennsylvania State University 

Princeton University 

Rice University 

Stanford University 

Tufts University 

Tulane University 

University of Michigan, Ann Arbor 

University of North Carolina, Chapel Hill 

Uni versity of Pennsyl vania 

Vanderbilt University 

Washington University 

Yale University 

Portanto, 0 banco de dados inclui faculdades de artes liberais e 

universidades de pesquisa, inclusive quatro universidades publicas, e 

reflete uma razoavel dispersao geografica. Essas faculdades e univer

sidades, no entanto, de modo algum sao representativas do ensino su

perior norte-americano. Nao ti veram esta pretensao. Todas tern em 

comum 0 atributo de serem academicamente seletivas, embora 0 grau 

de seletividade (medido pela media dos escores globais no SAT verbal 

e matematico da turma admitida) variem consideravelmente. 

No outono de 1976, oito das 28 institui~6es de en sino do G&EP 

tinham medias de escores globais no SAT superiores a 1.250 (antes da 

Trata-se dos Liberal Arts Colleges, que se aproximam de nossas faculdades de cienci

as e letras; ver nota de tradwyuo anterior e 0 questiomirio e apendice nela citados. 
(NT) 
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recentraliza~ao dos escores pelo Servi~o de Testes Educacionais, que 

os elevou a todos). No ambito nacional, estimamos que havia apenas 

vinte institui~5es ness a categoria e as oito escolas do G&EP matricula

ram 40% de todos os calouros que ingressaram nessas faculdades e uni

versidades extremamente seletivas. Outras 13 escolas do G&EP tive-

ram escores medios de 1.150 a 1.250: no plano nacional, havia 53 

institui~6es de ensino nessa faixa, e as 13 escolas do G&EP matricula

ram 34% de todos os calouros. As sete escolas reslantes do G&EP 

tiveram escores medios no SAT na faixa de 1.000-1.149 e matricula

ram 7% de todos os calouros que ingressaram nas 241 institui~6es de 

ensino superior com escores no SAT nessa faixa. 6 Em suma, a popula

~ao cstudantil do banco de dados G&EP contem uma parcel a suficien

temente grande do numero total de matriculandos nas faculdades e 

universidades mais seletivas, 0 que nos deixa razoavelmente confiantes 

de que nossos resultados tern validade geral para esse conjunto de 

institui~5es e, em especial, para as que tern escores medios acima de 
1.150. 

Ao montar 0 banco de dados G&EP, a inten~ao foi reunir dados de 

urn grupo de institui~6es suficientemente parecidas para permitir com

para~6es em profundidade, mas suficientemente diferentes para tornar 

reveladoras essas compara~6es. Poder observar todo 0 conjunto dos 

estudantes aceitos em cada institui~ao participante7 e uma grande van

tagem quando se estuda urn assunto como a admissao senslvel a ra~a. 
o grande tamanho e 0 caniter censitario do banco de dados, as gran

des semelhan~as entre as institui~5es, em terrnos de currfculos e nor

mas de admissao (com muitos pedidos superpostos de admissao), e a 

possibilidade de formar conjuntos coerentes de institui~6es (definidos 

pelo grau de seletividade e tipo de escola) combinaram-se para permi

tir urn exame mais rigoroso e mais< intensivo das diferen~as entre ne

gros e brancos, no que concerne aos resultados, do que e possivel nos 

estudos que utilizam amostras nacionais de individuos de urn conjunto 

maior e mais variado de institui~5es. Queriamos poder examinar em 

detalhe as diferen~as entre brancos e negros em subgrupos minuciosa-
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mente c1assificados de alunos: homens e mulheres, alunos com es

cores mais baixos e mais altos no SAT, formandos de uma 

multiplicidade de campos, alunos que fizeram estudos mais avan<;a

dos e as que pararam apos a conclusao do bacharelado, e assim par 

diante, Cremos que "a forma do rio" precisa ser estudada com esse 

nivel de detalhamento, a fim de que seu curso seja mapeado com 

exalidao. 

o proverbial reverso da moeda e que, pel a fato de a banco de 

dados nao ter pretendido ser "representativo", nao podemos extrapolar 

as resultados encontrados ness as institui<;oes para a totalidade do en

sino superior. No entanto, existem bancos de dados longitudinais naci

onais que permitem aos investigadores trabalhar com dados de 

amostragem de escolas muito mais representativas do ensino superior 

em geral.' Nosso objetivo foi complementar as bancos de dados longi

tudinais existentes, criando urn novo recurso que p~rmitisse amilises 

mais detalhadas num conjunto circunscrito de institui~6es. 

Metodos de anilise 

Este estudo e sumamente quantitativa. Ao descrever e apresentar 

nos so trabalho, usamos as mais simples tccnicas compatfveis com a 

obriga,ao de relatar resultados que fa,am sentido. A maioria dos re

sultados e apresentada sob a forma de tabelas au tabelas cruzadas, e 

tambem nos servimos largamente de grMicos de barras e GrMicos (nos 

quais e possiveller a roteiro central do Iivro). 

Usamos ainda outras tecnicas padronizadas, sobretudo as regres

s6es multiplas, a fim de desenredar as muitas for9as que afetam em 

conjunto a desempenho estudantil no curso de gradua<;ao, a obten<;ao de 

graus universitarios avan<;ados e as resultados em epocas posteriores da 

vida. Embora, com certeza, nao tenhamos conseguido incIuir uma quan

tidade suficiente dessas amilises mais ponnenorizadas para satisfazer a 

muitos cientistas sociais de orienta~ao empirista, e bern possfvel que 

tenhamos inclufdo urn excesso delas para os leitores que apenas querem 

conhccer "0 resumo da historia" (uma quanti dade considenivel de mate-
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rial explicativo aparece nas notas de rodape). Nosso objetivo foi atingir 

um equilibria que nos permitisse isolar as efeitos das variaveis diferen

tes - e compreender sua intera~ao -, sem nos desviarmos demais das 

perguntas e respostas do senso comum. Ao longo de todo 0 texto, fize

mas a melhor possivel para explicar nossas conclusoes e metodos numa 

Iinguagem que as Ieitores lei gas pudessem compreender. 

Os metodos usados para analisar as dados sao descritos no Apendice 

B. Tambem incluimos uma grande quanti dade de material nas tabelas adi

cionais do Apendice D, no esfor<;o de facilitar ao maximo para as Ieitores 

a verifica<;ao de nossas interpreta<;oes e, se eles preferirem, a substitui<;ao 

destas pelas suas. No devido tempo, esperamos que outros investigado

res, usando tecnicas econometricas mais sofisticadas, possam ampliar a 

analise aqui apresentada. Em muitos casas, as metodos simples que em

pregamos conseguem apenas sugerir dire~6es e permitir 0 que esperamos 

serem juizos bem fundamentados a respeito das rela<;oes. 

Empenhamos um grande esfor<;o para oferecer pontos de referen

cia nacionais, definidos com precisao e capazes de permitir que os 

resultados das institui<;oes do G&EP sejam vistas dentro do contexto. 

E importante, par exemplo, comparar a renda dos diplomados negros 

das escolas do G&EP com a renda de todos as bachareis negros que se 

formaram mais ou menos na mesma epoca, e fornecer os mesmos da

dos com respeito aos graduados brancos. Ao tecer todas cssas compa

ra~6es (assim como cornpara~6es entre as varios grupos de escolas 

incluidos no banco de dados G&EP), verno-nos diante do problema do 

vies da sele<;ao. 0 processo pelo qual as estudantes escolhem as facul

dades e est as escolhem os estudantes, obviamente, e tudo menos ale

atorio. e urn processo seletivo de tal complexidade produz resultados 

que independem das variaveis que podemos estudar. Fizcmos a me

Ihor possivel para lidar com esse problema, introduzindo rccursos de 

controle apropriados e tentando dimensionar alguns dos efeitos rema

nescentes desse duplo processo de sele<;ao, mas nao temos a preten

sao de haver encontrado uma solu,ao completa para a problema, que 

e amiudc intratavel. 
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Alem das muitas estatisticas, grMicos e tabelas, incluimos no 

livro algumas breves reflex6es pessoais. em sua maioria fornecidas 

par individuos que participaram dos levantamentos do G&EP, Esses 

relatos pretendem ser apenas ilustrativos, E nos sa esperan,a que eles 

deem uma ideia dos tipos de cxperiencias e sentimentos subjacentes 

aos numeros frios que aparecem com tamanha abundancia. Teria

mas relutado em inc1uir essas observaC;6es - apesar de muitas serem 

bastante reveladoras -, se nao houvessemos primeiramente construido 

a base estatistica em que elas se assentam. Os relatos pretendem 

ampliar os resultados empiricos e instigar a reflexao, mas nao "pro

vam" nem confirmam nenhuma de nossas interpretaC;5es. 

A organiza9ao do livro 

o Capitulo I descreve a origem e a evolu,ao das normas de 

admissao sensfveis a ra9a, no contexto de outras mudan~as da soci

edade norte-americana. 
o Capitulo 2 discute a processo de admissao e descreve 0 modo 

como a ra,a afeta a probabilidade de aeeita,ao em faculdades seleti

vas. Em seguida, prop6e uma defini9ao operacional do que seria uma 
norma "racial mente neutra" e desenvolve estimativas de quantos estu

dantes negros da coorte de 1989 nao teriam sido admitidos em certas 

escolas do G&EP, se tal norma tivesse sido aplieada. 

o Capitulo 3 descreve como se sairam os matriculandos de 1976 e 

1989 no curso de gradua,ao, em termos academicos - quantos se for

maram, que areas de estudo escolheram, como variaram suas notas em 

rela9ao a seus escores nO SAT, e como se sairam os alunos ncgros em 

rela,ao ao que se poderia esperar deles, com base nos indicadores 

anteriores ao curso de gradua9ao. 
o Capitulo 4 acompanha os matriculandos de 1976 e 1989 na pas

sagem da gradua,ao para a p6s-gradua,ao e a forma<;ao em profissoes 

Iiberais, e mostra como muitos deles (classificados conforme a colo

ca9ao na turma e a ra9a) vieram a se doutorar ou a se diplomar em 
areas libcrais como 0 direito. a medicina e administrayao de empresas. 
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o Capitulo 5 investiga como as matriculandos do G&EP da 

coorte de 1976 sairam-se no mercado - quantos estao empregados, 

quanta ganham equal 10 seu grau de satisfa,ao com a trabalho. Com

paramos negros e brancos, mulheres e homens, e graduados do ban

co de dados G&EP com diplomados de tad as as faculdades em am

bito nacional. 

o Capitulo 6 concerne a vida dos matriculandos do banco de da

dos G&EP fora do local de trabalho. Examinamos suas contribui,oes 

civicas, seu estado civil, sua renda familiar e sua avalia,ao pessoal do 

grau de satisfa,ao que eles obtem com a vida. 

o Capitulo 7 descreve as respostas dos matriculandos. quando 

solicitados a olhar para tnis e dar suas impressoes sobre 0 que apren

deram na [aculdade, bern como a dizer se, havendo a oportunidade, 

voltariam para a mesma instituic;ao, escolheriam a mesma carreira e 

passariam seu tempo do mesma modo. 

o Capitulo 8 examina 0 grau de intera,ao havido, par meio das 

fronteiras raciais e autras, entre os matriculandos de 1989 do banco de 

dados G&EP, e informa ate que ponto os estudantes de tres epocas 

diferentcs (as que ingressaram em 1951, 1976 e 1989) concordam au 

discordam do grau de cnfase depositado por suas institui,oes no re

crutamento de urn carpo discente racial e etnicamente variado. 
No Capitulo 9, reunimos os resultados mais importantes dos capitu

los anteriores e discutimos suas implicac;5es para os principais argu
mentos usados nas crfticas as normas de admissao sensiveis a ra9a. 

Por ultimo. no Capitulo 10, apresentamos nossas proprias conclu

soes a respeito do papel da ra,a no processo de admissao e de como se 

devem interpretar conceitos como "justi~a" e "merito". 
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Experiencia Posterior, assim como a colegas da Funda9aO e outras 

pessoas de fora, para orientar a constru<;ao de urn recurso academico 

de imenso valor. Depois disso, ele participou ativamente da analise 

dos dados, da reda,ao e edi,ao dos capitulos e da passagem final do 

manuscrito pelo que, com toda certeza, deve ter parecido urn charco 
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roso esfor,o de respeitar os dados subjacentes. 

Stacy Berg Dale, Assistente de Pesquisa do escritario da Funda

,ao em Princeton, que dominou as complexidades do banco de 

dados G&EP. Apoiamo-nos maci,amente em seu talento incomum 

para raciocinar - por urn ate reflexo. ao que parece - em tcrmos 
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sc movimentar com liberdade na explora,ao de hipoteses altern a-
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tivas e para reduzir ao minimo absoluto 0 numero de suposi96es 

arbitdrias e de incoerencias que costumam interferirem qualquer 

pesquisa deste tipo. 

Lauren Meserve, Assistente de Pesquisa do escritario da Funda

,ao em Nova York, que trabalhou incansavelmente para garantir 

que a analise empfrica subjacente fosse feita de maneira correta, e 

para desenhar os graficos e Gnificos que forneceram a linha mestra 
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resultados. 
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na rela,ao entre os escores no SAT e 0 desempenho academico. Em 

Nova York, David Crook tam bern ajudou a organizar os dados e a 
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OUlros membras da equipe da Funda<;ao Mellon tambem forneceram 
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cui dado e teecu comentarios extremamente perspicazes - os quais nos 

transmitiu do Sudao' Numa etapa anterior do estudo. os professores 

David Card. atualmente na Universidade da Calif6rnia em Berkeley. e 

Orley Ashenfelter, da Universidade de Princeton, contribuiram para a 

moldagem do projeto de pesquisa. 
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Robert K. Merton, da Universidade Columbia, e Arnold 

Rampersad. da Universidade de Princeton, deram conselhos sagazes 

sobre 0 tftulo do Iivro e 0 prefacio. Alan Rosenbaum, diretor do Mu

seu de Arte de Princeton, fez esfon;os her6icos para encontrar a ilus
tra9ao exata para a capa (e conseguiu, a nos so ver). 

Em nos so esfor~o inicial de compilar registros instilUcionais, fo

mos acompanhados por urn grupo excepcional de pessoas das 28 

institui96es participantes, muitas das quais trabalharam a noite enos 

fins de semana para gerar os dados brutos de que precisavamos. 

Somente as Iimita90es de espa90 nos impedem de agradecer a cada 

uma deias, assim como a seus presidentes, pel a confian9a que tive

ram em participar tao ativamente da constru,ao do banco de dados 

G&EP. 

o componente de pesquisa por questionarios do banco de dados, 

que desempenhou urn papel absolutamente vital na analise, nao pode

ria ter sido criado sem as contribui,oes solicitas de Herbert Abelson, 

do Centro de Levantamentos de Pesquisa da Universidade de Princeton, 

e Geraldine Mooney e seus colegas da Mathematica Policy Research 

(a entidade que administrou as questiomirios com extrema sucesso. 
como e document ado no Apendice A). Queremos tambem agradecer 

aos 45 mil indivfduos que investiram tempo no preenchimento cuida

doso dos questiomirios e que, muitas vezes, ofereceram voluntaria

mente comentarios adicionais. E 6bvio que muitos desses ex-alunos se 
importam, e se importam profundamente, com as quest6es que vimos 
estudando. 

Como projeto concomitante, a Funda,ao encomendou a cria~ao 

de urn levantamento de urn grupo de controle nacional (descrito no 

Apendice A): Norman Bradburn e Allen Sanderson, do Centro de Pes

quisas de Opiniao Nacionais, em Chicago, realizaram urn trabalho 

excepcional na feitura dessa parte do projeto. 

Tambem tivemos a possibilidade de vincular 0 nucleo do banco de 

dados G&EP com outros dois grandes bancos de dados, que 

complementaram as informa~6es que haviamos conseguido col her direta-
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mente. Donald Stewart e seus colegas da Diretoria de Exames de Ad

missao Universitarios e do Servi,o de Testes Educacionais, e Alexander 

Astin, diretor do Instituto de Pesquisas do Ensino Superior da Universi

dade da California em Los Angeles, bern como seus cole gas do Projeto 

Cooperativo de Pesquisas Institucionais, compreenderam 0 que estava

mos tentando realizar e se dispuserarn resolutamente a ajudar. Alem dis

so. Linda Wightman, ex-vice-presidente do Conselho de Admissao da 

Faculdade de Direito e hoje membro docente da Universidade da Caroli

na do Norte, em Greensboro, fez esfor,os extraordinarios para fornecer 

dados pormenorizados sobre os alunos da faculdade de direito. 

Para dispor de maiores informa,aes em primeira mao sobre 0 

interesse das associa,aes empresariais e de profissionais liberais no 

recrutamento de estudantes das minorias, mantivemos cantata com 

muitas pessoas extremamente preparadas. Thomas Schick, do 

American Express, Ira Millstein e Marsha Simms, da Weil Gotschal 

& Manges, Jeffrey Brinck e Christina Wagner, da Millbank Tweed 

Hadley & McCloy, Richard Fisher e Marilyn Booker, da Morgan 

Stanley, e Marc Lackritz, da Securities Industry Association, em 

Washington, foram extremamente generosos na concessao de seu 

tempo. Posteriormente, Glenda Burkhart responsabilizou-se por en

volver representantes das comunidades empresariai, academica e de 

profissionais liberais na reflexao sobre as implica,aes desta pesquisa. 

Tambem tivemos sorte com nossa editora. Walter Lippincott, Peter 

Dougherty, Neil Litte seus companheiros da Princeton University Press 

deixaram claro, desde 0 come,o, que este projeto nao era, para cles, 

"0 trabalho de praxe". Empenharam-se com afinco em publicar urn 

livro complexo, mantendo seu alto padrao habitual, frente a limita,aes 

extraordinarias de tempo. 

Por fim, queremos agradecer aos membros do conselho diretor da 

Funda,ao Andrew W. Mellon por seu reconheeimento do que estava

mos procurando fazer, seu apoio financeiro e sua compreensao de que 

chegarfamos. e claro. a nossas proprias conclusoes (melhor dizendo, 

sua insistcncia em que 0 fizessemos). As teses desenvolvidas neste 
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livro representam nosso pens amen to, e nenhum dos dirigentes da 

Funda,ao, nem tampouco qualquer das outras pessoas que nos for

neceram tanta orienta<;ao e ajuda, deve ser implicada nos resultados. 

Quaisquer falhas que possam haver persistido, apesar dos e5rOr,OS 

de tantos para "acertar tudo", sao de nossa inteira responsabilidade. 

Notas 

I. Franklin, 1993, p. 5. 

William G. Bowen 

DerekBok 

Maio de 1998 

2. Vcr Kravitz el al., 1996. Ullla pesquisa do New York Times/CBS News indicou que "a 

questao da uyiio afirmativa, tal como a do aborto, e particularmente scnsivel a seman

tica" (Verhovek, [997b, p. A I). Ainda mais recentemente, a reformula<,:ii.o do texto de 

um plebiscito em Houston parece haverdesempenhado urn papel preponderante na con

serva~ao do programa de a(j:ao afirmativa da cidadc (Verhovck, 1997a, p. A I). 
3. Roberts, 1995, p. 7. 

4. A sumula submetida a Suprema Corte em outubro de 1997, em favor do queixoso, 

declara: "As decisoes sobre a admissao em universidades C ..• ) diferern crucial mente 

das decisoes empregatfcias das diretorias de escolas locais. Ao contnirio do processo 

decis6rio multifacetado e cheio de nuan(j:as que muitas universidades empregam ao 

decidir que estudantes admitir- urn proeesso que, como se pode argumentar. desafia a 

costumeira analise que a lei sobre a diserimina~5.o no emprego fundamenta flU 

"subutiliza(j:iio" -. as diretorias das eseolas estiio aptas a determinar se suus decisoes 

empregaticias terao urn impacto adverso nos membros qualificados c disponiveis de 

grupos minoritarios, sem reeorrer a preferencias raciais" (Diretoria de Ensino do Mu

nicfpio de Piscataway vs. Sharon Taxman, 1997, p. 40) . 

.E lhi!, a nosso vcr, pensar nas decisoes sobre admissoes como tendo muitos dos atribu

tos das decisoes de investimento a [ongo prnza que implieam n eria~ao de capital hu

mana e social. As considerw,:6es apropriadas a essas decisoes sobre a :J.dmissiio. e 

partieuJarmente as perfis de risco/bcndkio, podem ser muito diferentes d:J.s que se 

aplicam noutras areas do proprio mundo acadernic{), sem falar nas que se dao for:J. dele. 

Porexemplo. na aceita(j:ao de urn candidato a um curso de graduar;ao. talvez far;a sen

tido. em troea da possibilidade de urn altissimo retorno social a longo prazo. aceitar 

riscos consideravelmente maiores do que ao se !lomear um professor titular. .E claro 
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que existem muitas ouuas diferenyas entre uceitar estudantes e contratar cole

gas. assim como ha diferenyas entre as demissoes e as novas contratu<;:oes. Ver 

Bok (1982). para uma discussao mais geral sobre as diferenyas entre a a<;:iio 

afirmativa na admissao de alunos e na contratayao de membros do corpo do

eente. 
Quanto a questao de quais grupos devem ser inc1uidos na discussao da ra<;a nos Esta

dos Unidos, ver Shepard (1997), que cita estudiosos das comunidades negra, hispanica 

e asiatico-americana. Shelby Steele e citado por Shepard como afirmando que "0 ver

dadeiro divisor racial na America foi e continua a ser negro e branco" (p. 11). 

Ver na Tabela A,2 do Apendice A a derivm;ao pormenorizada dessas percenta

gens. As estimativas do numero de institui<;:oes em cada faixa do SAT basear~
se em dados fornecidos pelo Instituto de Pesquisa~ do Ensino Superior da Ulll

versidade da Calif6rnia em Los Angeles [UCLA]. 
Hu urn !eve exagero nesta afirmayao. lncluimos a totalidade das eoortes de ingresso de 

24 das 28 instituiyoes: nas omras quatro institui~oes, incluimos todos os matriculandos 

negros e uma amostra de aproximadamente metade dos matriculandos brancos (ver 

Apendice A). 
Os buncos de dados longitl!dinrus nacionais incluem: Beginning Postseconda/:r 5wdent 

Longitudinal Study (BPS) [Estudo Longitudinal de Alunos Inidantes do P6s-Secunda

rio], Baccalaureate and Beyond (B&B) [Baeharelado e Formayao Posterior], Natiollal 

Longifudinal Survey of } 972 (NLS) [Levantamento Longitudinal Nacional de 1972], 

High School and Beyond LongiludinalStudy (HS&B) [Estudo Longitudinal do Curso 

Secundario e Forma<;fio Posterior], e National Educalion Longitudinal Swdy of} 988 

[Estudo Longitudinal de 1988 sabre a Educayao Nacionall (ELEN). 

l 

Capitulo 1 

o contexto hist6rico 

Poucas pessoas se recordam, hoje em dia, de toda a precariedade 

da situac;ao em que viviam os africano-americanos antes da Segunda 

Guerra Mundial. Em 1940, a maioria dos negros e negras vivia longe 

dos olhos do publico, em comunidades rurais, principalmente no suI. 

Cerca de 90% viviam na pobreza (medida pelos criterios atuais).' Sua 

renda anual correspondia a men os da metade da dos brancos. A instru

,ao que eles recebiam era de qualidade marcantemente inferior. As 

erianc;as afrieano-americanas do suI frequentavam escolas predomi

nantemente negras, nas quais (em media) a razao do numero de alunos 

para 0 de professores era 25% maior do que nas escolas brancas. os 

perfodos leti vos eram 10% men ores e os professores negros recebiam 

metade do salario dos brancos.' A media de escolariza,ao dos negros 

com 25-29 anos de idade era de aproximadamente sete anos.' Apenas 

12% dos negros dessa faixa etaria haviam concluido 0 curso secunda

rio, e menos de 2% podiam exibir urn diploma de curso superior.4 

Pouqufssirnos negros conseguiarn ingressar nas profissoes mais 

bern remuneradas. Apenas 1,8% de todos os profissionais liberais do 

sexo rnasculino eram negros, assim como 0 eram apenas 1,3% de to

dos os empresarios e proprietarios do sexo masculino.5 Os negros eom

punham 2.8% dos medicos, 0,5% dos advogados e 0,5% dos enge

nheiros. Nao mais de 33 ocupantes eleitos de cargos publicos eram 

negros. em todo 0 territ6rio dos Estados Unidos, Dentre estes, urn era 

deputado. mas nao havia nenhum prefeito, governador nem senador. 

Urn unieo africano-americano erajuiz federal.1i 

A Segunda Guerra Mundial trouxe uma demanda sem precedentes 

de mao-de-obra fabril e uma nova and a de migra,ao para 0 norte, 

tendencias est as que muito contribufram para melhorar a situac;ao ma-

33 
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terial dos negros. 0 crescimento economico continuo que se seguiu 

a guerra contribuiu ainda mais. De 1940 a 1960, as fndices de pobre

za entre as negros declinaram de aproximadamente 93% para 55%, 

enquanto a expectativa de renda durante tada a vida, como percenta

gem dos nfveis vi gentes entre as brancos, elevou-se de 42% para 

50% entre as homens e de 56% para 72% entre as mulheres.' 

o nfvel educacional tambem se elevou, a medida que milhDes de 

nearos mudaram-se do suI rural para a norte urbano e que as estados o 

sulistas melhoraram as escolas dos negros, num esfonio de reduzir a 

migral'ao da mao-de-obra barata para outros estados. Em 1960, mes

rna no suI, as sahirios dos professores e a dural'ao dos perfodos letivos 

tornaram-se aproximadamente iguais nas escolas negras e brancas, 

enquanto a alta razao de alunos par professor nas escolas negras caiu 

para cerca de 10% do nivel media observado nas escolas predominan

tcmente brancas.x Entrementes, a media da escolariza~ao dos negros 

de 25-29 anos elevou-se de mais au menos 7 anos em 1940 para 10,5 

anos em 19609 No mesmo perfodo, a proporl'ao dos negros entre 25 e 

29 anos que se haviam formado no curso secundario subiu de 12,3% 

para 38,6%, enquanta a percentagem dos que conclufram uma 1'acul

dade elevou-se de 1,6% para 5,4%-'" 

Apesar dessas conquistas, foram pequenos os avanc;os no aceSSQ 

dos africano-americanos as profissDes de elite. A percentagem de to

dos as profissionais liberais negros elevou-se para 3,8% entre as ho

mens e 6,0% entre as mulheres, enquanto as percentagens de empre

sarios e proprietarios negros subiram apenas para 3,0% entre as ho

mens e 1.8% entre as mulheres." A percentagem de medicos negros, 

que era de apenas 2.8% em 1940. nao teve nenhum aumento nos vinte 

anas seguintes. Enquanto isso, a propon;ao de advogados negros su

biu de 0.5% para apenas 1,2% e a de engenheiros negros permaneceu 

inalterada l ' 0 numero de negros eleitos para cargos publicos saltou 

de 33, em 1941 e para 280 em 1965, mas mesmo esse total era apenas 

uma frac;ao minuscula dos milhares de servidores eleitos em tad a a 
nac;ao. Nao mais de quatro africano-americanos elegeram-se para a 
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Camara de Deputados no Congresso (menos de 1% dos membros) e 

continuou a nao haver nenhum senador. As maiores conquistas ocor

reram nos nfveis inferiores da administra~ao publica, com urn numero 

crescente de negros exercendo as funl'Des de deputados estaduais (de 

26 para 102), prefeitos (de 0 para 3), vereadores (de 4 para 74) e 

membros das diretorias de ensino (de 2 para 68). Em 1961, apenas 
quatro jufzes federais eram negros. 13 

o perfodo imediatamente posterior a guerra tambern trouxe varias 

sentenl'as da Suprema Corte que alteraram a impacto da Constituil'ao 

sobre os africano-americanos. A maioria dessas decisoes envolveu 

oportunidades educacionais. Urn parecer da Suprema Corte, em 1938, 

havia conclufdo que a estado do Missouri violara 0 panigrafo sabre a 

Igualdade de Protel'lio Juridica da XIV Emenda, ao barrar a admissao 

de negros na faculdade de direito da universidade estadual e Ihes con

ceder, em vez disso, a montante das anuidades, para que eles freqUen

tassem escolas de direito fora do estado. 14 Em 1949, a Suprema Corte 

foi mais longe, ao decidir que 0 Texas nao estava curnprindo as deter

minal'Des da XIV Emenda ao criar uma faculdade de direito separada 

para os negros.1 5 Por fim, em 1954, urn parecer unanime da Suprema 

Corte proferiu sua celebre decisao do caso Brown vs. Diretoria de 

Ensino, pondo fim a segrega~ao escolar de jure no suI do pafs.16 

A medida que se desdobraram os aeontecimentos, os efeitos iniei

ais do caso Brown revelaram-se limitados. Embora a proibil'lio da sc

gregac;ao logo se estendesse ao transporte publico e a outros servic;os 
prestados pelo Estado, essas decisoes nao foram Iargamente eumpri

das. Os polfticos sulistas eensuraram em bloeo a decisao refercnte a 
dessegregac;ao escolar e, em inumeras comunidades sulistas. surgiram 

conselhos de cidadlios brancos para perseguir qualquer negro que de
fendesse a dessegregac;ao. 

Em resposta a esses aeontecimentos, os negros comec;aram a se orga

nizar
n 

0 boicote aos onibus de Montgomery, no Alabama. em 1955-

1956, pos a Dr. Martin Luther King Jr. em evidencia e desencadeou uma 

longa serie de esforc;os para dessegregar os transportes publicos, as esco-
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las e as locais de hospedagem publica em todo a suI. Durante a resto da 

decada, entretanto, a governo federal recusou-se a tamar medidas decisi

vas para garantir as direitos dos negros, Confrontado com a franca deso

bediencia do governador do Arkansas, a presidente Eisenhower, relutan

temente, enviou tropas federais a cidade de Little Rock, para garantir a 

cumprimento de uma decisao judicial de integrar as escolas, mas a poder 

executivo pouco mais fez para apressaro fim da segrega~ao, 0 Congres

so fez ainda menos, aprovando, em 1957, uma Lei de Direitos Civis que 

era fraca demais para surtir grande efeito na derrubada das barreiras que 

impediam a registro de eleitores negros no suI. 

Origens e desenvolvimento da polftica de admissao 
sensivel it rac;a 

Em 1960, portanto, a futuro dos negros parecia sumamente in

certo. Sua situa~ao economica tivera uma grande melhora, mas ainda 

era vastamente inferior ados brancos, Embora eles houvessem ad

quirido novos direitos constitucionais importantes, essas decis6es da 

Suprema Corte ainda nao haviam produzido muitas mudan~as palpa

veis, Alem disso, a papel dos negros na estrutura de poder da na~ao 

era praticamente inexistente. Pouqufssimos africano-americanos Deu

pavam cargos publicos e poucos haviam ingressado nas ocupa~6es e 

profiss6es de elite. Nao se encontrava praticamente nenhum negro 

nas grandes empresas, bancos, hospitais all escrit6rios de advocacia 

do pais. Erwin Smigel fez a seguinte declara~ao, em seu estudo dos 

anos sessenta sabre os escrit6rios de advocacia da Wall Street: "No 

ano e meio dedicado as entrevistas, s6 tive notfcia de trcs negros 

contratados por grandes escrit6rios de advocacia. Dois deles eram 

mulheres que nao tinham nenhum contato direto com os clicntes."!X 

As faculdades e cursos de p6s-gradua~ao matriculavam poucos es

tudantes negros. Em 1965, apenas 4,8% de IOdos as a1unos universi

tarios dos Estados Unidos cram africano-americanos.!9 

A situa~ao dos negros nas faculdades e universidades seletivas 

era, se tanto, ainda mais marginal do que no ensino superior como um 

l 
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todo. Vez par outra, uma dada faculdade demonstrava a desejo de 

atrair estudantes negros. Ja em 1835, a conselho diretor de Oberlin 

havia declarado que "a instru~ao das pessoas de cor e urn ass unto do 

maximo interesse e deve ser incentivada e amparada nesta institui

~ao" 20 A partir de 1941, a Antioch College tomou providencias para 

recrutar estudantes negros e conseguiu matricular 123 deles em seus 

cursos de gradua~ao. antes de suspender esse programa em 1955. Antes 

mesmo da Segunda Guerra Mundial, universidades como Rutgers e a 

Universidade da Calif6rnia em Los Angeles tiveram homens como Paul 

Robeson au Jackie Robinson em seus times de futebol americana. To

davia. provavelmente e segura dizer que. antes de 1960, nenhuma fa

culdade ou universidade seletiva fez esforc;os decisivos para procurar 

e admitir um numcro substancial de africano-americanos. 

No outono de 1951, os alunos negros perfizeram uma media de 

0,8% da coorte de ingresso das 19 institui~6es do banco de dados 

Graduac;ao e Expericncia Posterior sobre as quais existem registros 

satisfat6rios; a faixa estendeu-se de zero, em quatro faculdades. a um 

recorde de 3% em Oberlin, e a percentagem de matriculandos negros 

s6 ultrapassou I % em outras cinco institui~6es do G&EP. Ao IOdo, 

houve 63 matriculandos negros nessas dezenove turmas de calouros.1! 

as rostos mostrados nos anuarios das faculdades contam vividamentc 
essa mesma hist6ria. 

No fim da dec ada de 1950 haviam come~ado a surgir Icves sinais 

de interesse." Em 1959. 0 diretor do setor de admissao do Mount 

Holyoke College come,ou a visitar "escolas que pudessem fornecer 

candidatos negros promissorcs" c. de fato, a faculdade matriculou LIm 

total de dez alunos negros em 1964." Em 1963, a Wellesley College 

introduziu urn program a para alunos negros da penuItima serie de fa

culdades mantidas pelo United Negro College Fund [Fun do das Facul

dades Negras Unidas]. As universidades de Dartmouth, Princelon c 

Yale criaram cursos intensivas especiais de vcrao, a tim de preparar 

alunos promissores c sem rccursas para Uma passivel admissao a fa
culdades seletivas. 
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Em meados dos anas sessenta, em meio a uma preocupa<;:ao cres

eente com os direitos civis, yarias escolas comc9aram a recrutar estu

dantes negros. Mesma assim, 0 numero dos efetivamente matricula

dos continuou pequeno, com os negros atingindo apenas 1% das ma

triculas das faculdades seletivas da Nova Inglaterra em 1965, de acor

do com uma estimativa.23 As razoes foram bastante claras. Como dis

se urn autor, "As faculdades seletivas preferiam ser seletivas a ser 

integradas."" Em consonancia com isso, embora pudessem fazer urn 

recrutamento vigoroso de estudantes negros, elas DaD alteraram signi

ficativamente seus padr6es habituais de admissao e ajuda financeira. 

Seus requisitos academicos cram exigentes demais para acolher mais 

do que urn numcro minusculo de estudantes africano-amcricanos, eo

quanta suas anuidadcs e tax as cram superiores ao que a maioria dos 

admitidos poderia pagar. 

Similarmente, pOlleos negros matricularam-se nos cursos de for

ma,ao em profissoes liberais do pais. Em 1965, dentrc todos os estu

dantes de direito dos Estados Unidos, mal chegava a 1 % 0 numero de 

negros, e destes, mais de urn ter~o estavam matriculados em cscolas 

exclusivamente negras." Apenas 2% de todos os estudantes de medi

cina cram africano-americanos, mais de 3/4 deles freqlientando duas 

institui,oes exclusivas para negros % a Universidade Howard e a Fa

culdade de Medicina Meharry.'" Foi nesse contexto que 0 decano da 

Faculdade de Direito de Harvard, Erwin Griswold (mais tarde. procu

rador geral dos Estados Unidos), resolveu ampliar 0 numero de alunos 

negros. Griswold irnprcssionou-se com 0 fato de 0 dircito tef passado 

a descmpenhar urn papel crucial na vida des negros norte-americanos 

c. apesar dis so, praticamente naG haver nenhum alunc negro matricu

lado na Faculdade dc Direito de Harvard, ou noutros cursos de direito 

predominantemente reservados aos brancos. Assim, em 1965. lan,oll 

urn program a especial de verao para os alunos dc pen ultima serie das 

cscolas de graduac;ao historicamente reservadas aos negros. a fim de 
interessa-Ios em ingrcssar na faculdadc de dircito. Urn ano depois. 

Harvard comc~ou a admitir cstudantes ncgros com escares de teste 
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muita abaixo des de seus colegas de turma brancos. A estrategia 

cmpregada por Griswold foi adotada por outras faculdades de direito 

e 0 numero de matriculandos negros comec;ou a subir. 

Ao longo desse mesma periodo, a luta pelos direitos civis tinha-se 

intensificado em todo 0 pais. Em 1960, estudantes negros da Carolina 

do Norte iniciaram uma seric de manifesta~6es pacfficas em protesto 

contra a segrega,ao nas lojas Woolworth e noutros estabelecimentos 

do comercio varcjista. Em 1961, ativistas de grupos intcr-raciais bran

cos c negros ocuparam onibus destinados ao extrema sui do pais, em 

prOlcsto contra a segregac;ao que perdurava nos 6nibus e noutras for

mas de trans porte publico. Em 1962, urn juiz federal ordenou que a 

Universidadc do Mississipi admitisse urn aluno negro, James Meredith, 

c hOllve uma explosao de violencia quando 0 governador Ross Barnett 

ordenoll que soldados da policia estadual barrassem a entrada do ra

paz. No ano seguinte, 0 governadar George Wallace tentoll impedir 

dois estudantes negros de freqlientarem a Universidade do Alabama, 

ultima universidade cstadual que continuava exclusivamente reserva
da aos brancos. Em 1965, a policia reagiu com violencia a uma passe

ata pacifica que reivindicava 0 direito de voto, em Selma, no Alabama. 

Entrementes, enquanto os protestos continuavam, a opiniao publi

ca do pais comcc;ou. pOlleo a poueo, a se colecar a favor dos negros. 
No fim. a Cangresso fai impelido a agir. Em 1964,0 presidente Johnson 

ratificou uma Lei de Direitos Civis que obrigava 0 go verno a cnvidar 

serios esforc;os para desmantelar a segrega<;5.o promovida peIo Esta

do. Em 1965. depois da sangrenta a,ao policial praticada em Selma, 0 

Congrcsso aprovou uma Lei sabre 0 Direito de Voto com recursos de 

implcmcntac;ao rcalmentc eficazes. Quase de imediato, os nfveis de 

registro e comparccimento eleitoral dos negros eomec;aram a subir ra
pidamente em todo a suI. 

No correr da dec ada de 1960, os esfor~os do governo em favor dos 

negros tornaram-se mais resolutos. A polftica de simples nao diserimi

nayao cedeu Jugar a exigeneia de que as empresas contratadas pclo go

verno federal fizcssem csforyos deliberados para idcntificar c considc-
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rar candidatos a empregos que proviesscm das minorias. Em junho de 

1965, na Universidade Howard, a presidente Johnson proferiu sua hoje 

famosa justificativa para ir alem da nao discrimina~ao e envidar um 

esfor~o afirmativo mais vigoroso, no sentido de dar oportunidades aos 

neO"ros norte-americanos: "Nao e passIvel pegar uma pessoa que esteve o 

agrilhoada durante anos, coloca-Ia na linha de largada de uma corrida, 

dizer-lhe que 'agora voce esta livre para competir com todos os DutroS' 

c, ainda assim, acreditar com justi~a que se esta sendo completamente 

imparcial."~7 POlleo tempo depois. 0 Escrit6rio de Normas sabre Con

tralos Fcdcrais e a Comissao de Igualdade de Oportunidades no Empre

go estava exigindo que as cmprcsas contratadas pelo governo federal 

submctessem projetos detalhados, que inclufssem metas e cronogramas 

para a montagem de uma fon;a de trabalho que relletissc a disponibili

dade de emprcgados oriundos das minorias no mere ado de trabalha pcr

tinente. Nao muito depois. essas exigencias estendcram-se para alem do 

rccrutamento de trabalhadores negros. passando a incluir hispanicos. 

asiitico-americanos e fndios norte-americanos. 

Nos anos subseqiientes, quase todas as principais faculdades c 

escolas de forma~ao em profissoes liberais passaram a considcrar que 

tinham um papel a desempenhar na educa~ao de estudantes vindos das 

minorias. Nao raro instigadas por protestos estudantis nos proprios 

campus. as autoridades universitarias deram infcio a program as efcti

vos para recrutar candidatos das minorias e levar em conta a ra~a no 

processo de admissao. aceitando alunos negros qualificados. me"s~o 

que des tivessem notas e escorcs de teste mais baixos que a maJo~la 

dos estudantes hrancos. Algumas universidades afirmaram estar agln

do dessa maneira pelo desejo de corrigir injustiyas raciais passadas. 

Entretanto. como sera detalhado nos capftulos scguintes, a maioria 

dos dirigcntes de faculdades e universidades adotou essas medidas 

par outras duas razoes. ambas estreitamente rclacionadas com as mc

las tradicionais de suas instituiyoes. Primeiro, des cstavam procuran

do enriquecer a educa~ao de todos os seus alunos, mediantc a inclusao 

ua raya como um dado a mais na forma~ao de urn corpo discente di-
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versificado. com aptid6es, origens e perspectivas variadas. Alcm disso. 

percebendo a necessidade largamente reconhecida da presen~a de 

mais membros dos grupos minoritarios no empresariado, no governo c 

nas profissoes liberais, eles agiram com base na convic~ao de que os 

cstudantes das minorias teriam uma oportunidade especial de se con

verterem em lfderes em todas as esferas. 

Esses esfon;os nao tardaram a frutificar. Segundo urn estudo, a 

pcrcentagern de negros matriculados em faculdades e universidades 

da Ivy League" subiu de 23% em 1967 para 6,3% em 1976, ao passo 

que, noutras institui,6es "de prestigio", elevou-se de 1,7% para4,8%." 

Enquanto isso, a propon;ao de estudantes negros de medicina subiu 

para 6.3% em 1975, e os estudantes negros de dircito elevaram sua 
participa~ao para 4.5%.2Y 

Muila coisa mudou, entretanto, des de os primeiros esfor~os de 

recrutar alunos negros ate as abordagens ado tad as na ocasiao em que 

foram admitidos as matriculandos do G&EP de 1976, A exuberilncia e 

o intenso com prom is so ideologico, que tanto se tinham evidenciado 

no fim dos anos sessenta e infcio da decada de 1970. leva ram rnuitas 

faculdades a enfatizar 0 recrutamento de estudantes verdadeiramentc 

desfavorecidos, provenientes de guetos. Presumia-se com frequencia 

que. uma vez admitidos os alunos das minorias, eles se cncaixariam 

"natural mente", como havia acontecido com grupos anteriores de no

vatos. Na verdadc. porem, a absor~ao de estudantes negros no ensino 

superior nao se mostrou uma questao simples .. 'o Alguns delcs deccpci

onaram-se com suas experiencias em institui~6es reservadas aos bran

cos e. em muitos campus, houve debates consideraveis sobre os crite

rios de admissao, os program as de apoio, os arranjos residenciais e a 

oferta de curriculos, Os protestos estudantis do fim dos anos sessenta 

e infcio dos setenta % estreitamente vinculados a Guerra do Vietna % 

foram apenas uma manifesta~ao visfveI dos esfon,;os reiterados de con

ciliar diferen~as de perspectiva e de prioridades, 

Enquanto faculdades e universidades seletivas continuavam a tra

balhar com afinco para recrutar alunos das minorias 3,4 muitas vezes. 
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aumentando sllas equipes de admissao para esse fim -. 0 numero de 

matriculandos negros nessas cscolas come~ou a se estabilizar. Alcm 

disso, de meados ate 0 fim da decada de 1970, muitas faculdades de 

ciencias e humanidades "descontinuaram suas iniciativas de matricll

lar estudames negros de alto risco, ou mal preparados", adotando ou

tras formas de recrutamento das minorias," Os matriculandos do G&EP 

de 1976 refletiram essa mudanya de enfase. 

a direito tivera lim papel redllzido no aumento das matrfculas de 

membros das minorias. Na verdadc, alguns administradores universi

larios preocllpavam-se com a possibilidade de que a admissao sensi

vel a ra~a viesse a entrar em conflito com a Artigo VI da Lei de Direi

tos Civis, que reza: "Nenhuma pessoa dos Estados Unidos podera, 

com base em sua ra<;a. cor ou origem nacional. ( ... ) ser submetida a 
discriminayao em qualquer projeto ou atividade que receba ajuda fi

nanceira do governo federal." No inIcio dos anos setenta, contudo, as 

autoridades federais ja haviam incorporado os relat6rios sobre a ma

trfcula estudantil nos pIanos de a<;ao afirrnativa exigidos das lI11iversi

dades. com isso parecendo tornar l1aO apenas permissfveis. mas obri

gat6rias, as admiss6es que Jcvavam em conta a ra<;a. 

Em 1978, uma contestayao da legalidade dessas norm as de admis

sao, com base nO Artigo VI da Lei de Direitos Civis, finalrnente che

gou a Suprema Corte no caso Bakke, que cnvolveu urn aillno branco 

que alegava ter sido injustamente barrado na faculdade de medicina 

da Universidade da California em Davis, para dar lugar a candidatos 

das minorias com hist6ricos academicos inferiores."~ a Supremo divi

diu-se em numeros igllais. Quatro ministros deram 0 parecer de que 0 

sistema de cotas raciais usado pela faculdadc de mcdicina era 

discriminatorio e, por conseguinte, violava "a lingllagcm clara" do 

Artigo VI. Quatro ministros defendcram 0 processo de admissao como 

urn recurso necessario para superar os efeitos da discrimina<;ao havida 

no passado, e 0 ministro Blackmun cscrcveu em seu parecer: "Para 

superar 0 racismo, primeiro e preciso levarmos em conta a ra<;a."33 a 
voto de Minerva foi proferido pelo ministro Lewis Powell. Ele conde-

I 

CO~EXTO HJSTORJC'O 43 

nOll 0 uso de cotas rfgidas na admissao de estudantes vindos das 

minorias e julgou que os esfor~os para superar a "discrimina<;ao 

societaria" nao justificavam medidas que prejudicassem indivfduos 

isolados, como Bakke, que nao eram responsaveis por nenhum pre

jufzo sofrido pelas minorias. Ao mesmo tempo, como recurso para 

garantir os beneffcios edllcacionais de urn corpo discentc com ori

gens c experiencias diversiflcadas, Powell determinou que os encar

regados da admissao poderiam "levar em conta a ra~a", como urn 

dentre diversos fatores na avalia9ao dos candidatos provenientes das 

minorias. em compara<;ao com outros pleiteantes. 

Com hase nesse parecer decisivo do ministro Powell no caso Bakke. 

praticamente todas as faculdades e universidades seletivas continua

ram a considerar a ra<;a na admissao dos estudantes. 0 perfodo de 

1975 a 1985, entretanto, foi dificil para muitas dessas institui,oes, por 

for<;a das intcnsas press6es financeiras acarretadas pela crise do pe

trolco e pela estagna<;ao. Essas press6es afetaram os or<;amentos de 

ajuda financeira de muitas institui~6es, elevaram as anuidades e, de 

modo geral, dificultaram a amphayao dos esforyos anteriores para 

matricular uma popula9aO estudantil mais diversificada. Como norma 

geral, as matrfculas de alunos negros nao declinaram, como percenta

gem do total de matriculados, mas pararam de cresccr. 

Com a melhora da situa<;ao econ6mica das faculdades e universi

dades na segunda metade da dec ada de 1980, houve "uma retomada 

do recrutamento·'.3" E nao foram apenas os administradores. os mem

bros do corpo doccnte e os estudantes matriculados que cnfatizaram a 

necessidade de continuar % e, se possIvel, aumentar % os esfor~os 

para recrutar alunos talentosos das minorias. Par exemplo, John 

Anderson, decano de admissoes do Kenyon College, lembrou que as 

pais comentariam que Kenyon era "protegido demais" e que seus fi

Ihos precisavam ser expostos a pes so as de origens diferentes. 3S Ao 

mesmo tempo, a competiyao por vagas nas faculdades e uni versidades 

mais seletivas intensificou-se; a essa ahura, os estudantcs negros con

corriam nao apenas com urn numero crescente de candidatos brancos 
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extremamente bern qualificados, mas tambem com urn numero mui

to maior de asiatico-americanos e hispanicos bern preparados. 0 re

sultado foi que as percentagens de alunos negros mantiveram-sc ba

sicamente constantes durante toda a decada de 1980, enquanto 0 

ntimero relativo de asiatico-americanos e hispanicos aumentou. 36 

Reexaminando todo 0 periodo decorrido desde 0 infcio do movi

mento em prol dos direitos civis ate hoje, vemos que a percentagem de 

estudantes negros diplomados nas faculdades e universidades teve urn 

enorme crescimento. De 1960 a 1995, a percentagem de negros entre 

25 e 29 anos que receberam 0 grau de bacharel elevou-se de 5,4% 

para 15.4%.37 Nas faculdades de direito do pais. essa percentagem 

subiu de urn valor que mal atingia I % em 1960 para 7,5% em 1995 .. '" 

Similarrnente, a percentagem de alunos negros de medicina saltou de 

2,2% em 1964 para 8,1% em 1995." Embora nao disponhamos de 

cifras relativas aos hispanicos em anos anteriares a 1970, sua percen

tagem na faixa dos 25 anos ou mais e com bacharelado mais do que 

dobrou, passando de 4,5% em 1970 para 9,3% em 1995; desde 1981, 

sua percentagem entre os profissionais liberais e os que tern grau de 

doutorado quase duplicou.«1 

ConseqiH~ncias na sociedade 

Essas tendencias Ievaram a aumentos notaveis na representa<;ao 

das minorias nas atividades mais lucrativas e influentes. Em 1996, as 

negros compunham 8,6% e 13,1% de todos os profissionais liberais 

dos sexos masculino e feminino, respectivamente (numa eleva<;ao res

pectiva de 3.8% e 6,0% em 1960). Respondiam tambem por 8,3% de 

todos os executivos, gerentes e administradores do sexo masculino. e 

por 9.6% de IOdas as mulheres ness as posi<;6es (partindo de 3% e 

1.8o/c. respcctivamente).41 De 1960 a 1990, os negros quase duplica

ram sua participa<;ao entre os medicos do pafs e quase triplicaram sua 

percentagem de advogados e engenheiros." De 1965 a 1995. a repre

senta,ao negra no Congresso subiu de 4 para 41 deputados. cnquanto 

o total de ocupantes negros de cargos eletivos subiu de meros 280. em 
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1965, para 7.984 em 199343 Os hispanieos tambem tiveram ganhos 

impressionantes. De 1983 a 1996, elevaram sua quota de executivos, 

gerentes e administradores de 2,8% para 4,8% e sua propon;ao de 

profissionais liberais de 2,5% para 4,3%.44 

o numero crescente de negros formados em faculdades e univer

sidades e 0 conseqiiente aumento de gerentes e profissionais liberais 

de cor levaram ao surgimento gradativo de uma c1asse media negra 

mais numerosa. Em 1990, 20% dos negros eram gerentes ou profissi

onais liberais, em contraste com apenas 5% em 195045 A propor,ao 

de negros com renda anual superior a 50 mil d6lares elevou-se de 

5,8% em 1967 para 13% em 1992." Esses avan,os contrastavam niti

damente com a situa,ao dos negros detentores apenas do diploma do 

curso secund.rio ou menos. De 1967 a 1992, a parcela da renda total 

dos negros recebida pelos 20% mais abastados subiu de 44,6% para 

48,8%, enquanto a parcela recebida pelos 20% mais pobres caiu de 

4,7% para apenas 3%.47 Ap6s 0 declinio acentuado da taxa de eresci

men to econ6mico no infcio dos anos setenta, a renda dos 20% de ne

gros mais ricos continuou a subir. praticamente no mesmo ritmo da 

renda de seus equivalentes brancos, enquanto os 20% inferiores viram 

sua renda cair num fndice mais de duas vezes superior ao dos brancos 

em situa,ao semelhante." 

Com todo 0 progresso ocorrido desde a decada de 1960. a classe 

medianegra ainda e proporcionalmente muito menor do que a branca. 

Os negros tern menos de metade da probabilidade dos bran cos de ga

nhar 50 mil d6lares por ano. Alem disso, sua situa,ao economic a e 

ainda mais precaria, uma vez que ate os de renda mais alta tern menos 

de 114 dos ativos financeiros liquidos dos brancos que auferem uma 

renda comparavel." Apesar disso, 0 ingresso de todos esses negros de 

instru,ao superior nas fileiras dos gerentes e profissionais liberais deve 

figurar como a principal hist6ria de sucesso dos afrieano-americanos 

nos ultimos vinte e cinco anos. 

o aumento dos gerentes e profissionais liberais oriundos das mi

norias foi incentivado pelo reconhecimento generalizado da necessi-
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dade premente de uma diversidade maior em todos os niveis de res

ponsabilidade e em todas as esferas. A prova desse reconhecimento IS 

fornecida por lideres de todas as areas de governo, empresas e profis

saes liberais. Ele se reflete no empenho de todos os presidentes norte

americanos, a partir de Lyndon Johnson, no senti do de nomear urn 

gabinete variado e garantir a diversidade em autras nomeac;6es fede

rais. E patente nos projetos iniciados pela Ordem dos Advogados dos 

EUA [American Bar Association] e pela Associa,ao Norte-americana 

de Medicina [American Medical Association] para atrair mais advo

gados e medicos das minorias para suas areas, bern como para grandes 

hospitais e escrit6rios de advocacia. E e ratificado pelas normas e pra

ticas das grandes empresas. Nas palavras de Louis V. Gerstner, presi

dente e principal executivo da IBM, "A inclusao e uma faceta tradici

anal e antiga de nossa cultura empresarial. Somas uma organizac;ao 

diversificada por deliberal'ao, e nao por obrigal'ao. As normas e pniti

cas que adotamos ( ... ) ja estavam instauradas muitos anos antes de 

serem exigidas por lei ( ... )".5l1 

As razaes de a diversidade ter-se tornado tao importante, nos ni

veis mais elevados do mundo empresarial, das profissaes liberais, do 

O"overno e da sociedade como urn todo, sao faceis de evidenciar. No 
<0 

ano de 2030, projeta-se que aproximadamente 40% de todos os norte

americanos serao membros de grupos minoritarios.51 Para as autorida

des de governo, decerto sera mais dificil produzir uma politica 

esclarecida, e mais dificil ainda gozar da confian,a da comunidade 

minoritaria, se um gabinete e urn Congresso predominantemente bran

cos estiverem tomando decisoes que afetem a vida des sa soeiedade 

multi-racial cada vez mais diversificada. 

Consideral'oes semelhantes aplicam-se ao mundo dos negoeios. 

Mais de 600 bilhOes de d61ares de poder aquisitivo sao gerados pelas 

minorias, e mais de 1/3 de todos os novos trabalhadores que ingres

sam na forl'a de trabalho sao pessoas de cor. Nesse ambiente, uma 

lideran,a empresarial diversificada pode ser valiosa, tanto para com

preender os mercados em que muitas empresas realizam suas vendas 

I 
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quanto para recrutar, dirigir e motivar a forl'a de trabalho de que 

depende. em ultima instancia, 0 desempenho empresaria!. Duas de

clara,aes de presidentes de empresas deixam bern clara essa ques
tao:~2 

Na Coca-Cola Company, continuamos concentrados em adotar as medidas 

que nos sejam mais proveitosas a longo prazo. Isso inclui a forma~ao de 

equipes dirigentes vigorosas ede uma forr;a de tmbalho diversiflcada. Como 

empresa que opera em quase duzentos palses, encaramos a divcrsidade das 

origens e do talento de nossos associ ados como uma vantagem competiti va. 

e tambem como urn compromisso que constitui uma responsabilidade coti· 

diana. 

Na Chrysler Corporation. cremos que a diversidade da for<;a de trabalho c 
uma vantagem competitiva. Nosso sucesso como comunidade global tanto 

depende da utiliza~ao da riqueza em terrnos de origens. qualificar;oes e opi. 

niDes. proporcionada por uma forr;a de trabalho diversificada. quanta das 

materias·primas, da tecno1ogia e dos processos. 

Alem disso, os executivos empresariais freqiientemente frisam uma 

outra razao para buscar a diversidade em todos os nfveis. Em ultima 

analise, dizem eies, as empresas nao serao sadias se a sociedade na~ 

for sadia. e a sociedade sadia do seculo XXI sera aquela em que as 

possibilidades de carreira mais dcsafiadoras e mais compensadoras 

forem percebidas como estando % e de fato estando % ao alcance de 

todas as ra~as e grupos etnicos. 

Existem outras oportunidades importantes para os administradores 

e profissionais libcrais altamente preparados, oriundos de grupos 

minoritarios, no atendimento das necessidades prementes de comunida

des predominantemente minoritarias. Hoje em dia, os grupos minoritarios 

estao em desvantagem, no governo e na polftica, par terem menos pro

babilidade de votar do que 0 resto da populal'ao. 15so se aplica particu

larmente as comunidades pobres, onde os indices de votal'aO tern caido 

ha tres Mcadas e estao hoje muito abaixo da media naciona!. Por terem 

essas comunidades um interesse tao vital nas decisoes de polftica publi

ca que envoi vern a assistencia medica, a seguridade social, 0 cumpri-
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mento da lei, a fonna9ao profissionalizante, a educa<;ao e outras areas, 

e de especial importancia que elas tenham lideres articulados e bern 

preparados para representa-Ias na arena politica, 

As comunidades urbanas minoritarias tambem necessitam de uma 

lideran<;a empresarial que ajude a compensar a perda de empregos 

result ante da mudan<;a dos empregadores da regiao central das cida

des para as areas suburbanas, As taxas de desemprego dos homens 

negros tern sido 0 dobro da dos brancos, As empresas das minorias 

podem desempenhar urn papel marcante na supera<;ao desse proble

ma, porque a hist6ria mostra que as firmas de propriedade de mem

bros minoritarios 34 quer se situem no centro da cidade ou nos subur

bios '4 sao muito mais propensas que as de proprietirios brancos a 

contratar empregados das minorias. S3 

Por ultimo, muitos bairros habitados por minorias sofrem com a 

escassez de medicos e com a falta de acesso ripido a servi<;os de 

saude de alta qualidade, Os medicos das minorias nao sao os unicos 

capazes de atender a essas necessidades, e urn estudo recente da fa

culdadc de medicina da Universidade da California, em Davis, consta

tou nao haver diferen<;a significativa na composi<;ao etnica dos paci

entes tratados por formandos (quase todos das minorias) recrutados 

por urn processo "especial" e por formandos recrutados pelo processo 

habitual de admissa054 Investiga<;6es mais abrangentes, contudo, cons

tataram que os medicos negros e hispanicos tern muita mais probabili

dade de servir as comunidades minoritarias c a incIuir as minorias e os 

pobres entre seus pacientes.55 De acordo com urn estudo, os medicos 

das minorias sao duas vezes mais propensos a trabalhar em locais de

signados como areas de escassez de pessoal de saude pelo governo 

federaL" Outro estudo revelou que os pacientes das minorias tern uma 

probabilidade quatro vezes maior do que os brancos de receber assis

tencia habitual de medicos tambem safdos das minorias.
57 

*** 
Apesar do reconhecimento generalizado do valor da diversidade, 

os esfor<;os para aumentar 0 numero de profissionais liberais das mi-
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norias, atraves de processos de admissao sensfveis a ra<;a, nunca fo

ram inteiramente aceitos, Durante quase duas decadas, 0 caso Bakke 

pareceu ter resolvido essa quesUio, do ponto de vistajurfdico. No en

tanto, grandes segmentos do publico continuaram a objetar ao uso da 

ra<;a como fator a ser considerado na decisao sobre quem deve tel' 

aces so as institui~6es seletivas. A medida que a compcti<;ao para in

gressar nas principais faculdades e universidades continuou a se inten

sificar, essa oposi~ao pas sou a ser mais eloqoente. 

Em 1989, e novamente em 1995, os pareceres da Suprema Corle 

envolvendo outros aspectos da a~ao afirmativa apontaram para uma 

possfvel mudan~a nas atitudes dos jufzcs para com as normas basea

das na ra<;a, '" Em 1996, 0 Tribunal Estadual de Apela<;6es da V Cir

cunscric;ao Judiciaria decidiu, no caso de Hopwood vs. Texas, que a 

faculdade de direito da Universidade do Texas nao poderia levar a 

rac;a em consideraC;ao ao admitir estudantes, a menos que essa medida 

fosse necessaria para remediar a discriminac;ao pass ada da propria fa

culdade," Embora 0 tribunal pudesse ter invalidado a politica dc ad

missao da faculdade de direito, mediante a alegac;ao de que ela nao 

passava no teste do caso Bakke, a maioria dos jufzes optou. em vel. 

dissa. pOl' declarar que 0 casa Bakke ja nao representava a visao da 

Suprema Corte, e que "0 uso da ra,a para chcgar a urn corpo discente 

diversificado ( ... ) simplcsrnente nao pode ser urn interesse estadual 

suficientemente imperativo para satisfazer a altiva norma I constituci

onal} do escrutfnio rigoroso" .60 

Aproxirnadarnente na mesma cpaca, os Regcntes da Univcrsidadc 

da California expedirarn uma norma propria, anunciando que as nove 

universidades do sistema estadual nao mais teriam perrnissao de Icvar 

em considerac;ao a rac;a na admissao de estudantes. Mais tarde, essa 

politica foi ratificada pelos eleitores da California, num plebiscito rea

lizado em todo 0 estado, 

la. agora, portanto, as esforc;os das instituiC;6es seletivas para au

mentar a numero de alunas negros, hispanicos e fndios enconlram-se 

sob fogo cerrado. Moveram-se processos judiciais em varios autras 
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estados. questionando a polftica de admissoes sensfvel a ra~a nas 

universidades publicas. Todos os sinais sugerem que essa controver

sia vem-se deslocando em dire~ao a uma nova revisao c resolu<,:ao 

ahalizadas. Esta claro que e chegado 0 momento de fazer urn balan<;o 

criterioso da aplica<;ao da politica de admissao sensivc1 a ra,a, duran

te seus trinta anos de historia. e de quais foram suas conseqUencias. 
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CapItulo 2 

o processo de admissao 
e a "neutralidade racial" 

Com freqiiencia, os objetivos e valores de uma institui~ao de en

sino sao c1aramente revel ados pelas escolhas que ela faz ao selecio

nar seus alunos, Sendo assim, que finalidades e val ores levaram pra

ticamente todas as faculdades e universidades altamente seletivas a 

empenhar tamanho esfon;o em recrutar urn numero substanciaI de 

estudantes negros e hispanicos? Como se reIacionaram esses esfor

«OS com outros objetivos institucionais? Que peso essas faculdades e 

universidades atribufrarn a ra«a, a fim de alcan~ar seus objetivos, e 

que aconteceria com a composi«ao racial de seu corpo disccnte. se a 

polftica de neutralidade racial fosse obrigat6ria? 

Antes de ten tar responder a essas perguntas, precisamos desfazer 

dois equivocos que se insinuam com freqiiencia nas discuss5es sabre 

a papel da ra,a no processo de admissao, Urn dos mal-entendidos 

mais comuns conceme ao numero de institui((oes que de fato leva em 

conta a ra((a ao tomar decisoes concernentes a admissao. Muitas pes

soas na~ sabem qUaD poucas sao as faculdades e universidades que 

tern candidatos em nurnero suficiente para poder seleciomi-Ios, Nao 

existe urn modo unico e inequfvoco de identificar 0 numero dessas 

institui((oes. mas estimamos que apenas 20% a 30% de todos os cur

sos de quatro anos em faculdades e universidades estejam nessa cate

goria. No plano nacional. a vasta maioria das institui~oes de gradua

«aO aceita todos os candidatos qualificados e, portanto, nao concede 

urn status especial a qualquer grupo deles, quer as candidatos sejam 

definidos pela ra,a au par qualquer outro criteria, I 

Uma segunda fonte de confusao tern a ver com a maneira como se 

mede 0 grau de vantagem obtido pelos candidatos negros quando eles 
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se candidatam a uma instituicrao verdadeiramente seletiva. A aborda

gem mais 6bvia - comparar os escorcs medias de estudantes negros e 

brancos no Teste de Aptidao Escohistica (SAT) - tern falhas graves e 

nao deve ser usada para esse jim. 0 fato de. no plano nacianal. as 

negros terem uma representacrao reduzidfssima nos nfveis mais altos 

do SAT. e uma representa,ao exagerada nos niveis mais baixos, asse

gura que eles tcrao medias substancialmente inferiores nos esc ores do 

SAT, mesmo que uma institui,ao use exatamente 0 mesmo ponto de 

corte no teste para aceitar alunos brancos e negros.2 Por exemplo, se 

uma faculdade admitisse todos as candidatos com escores superiores 

a 1.100 no SAT e nenhum com escore inferior, os estudantes brancos 

ainda teriam uma media mais elevada nesses escores do que os negros, 

porque urn numero relativamente maior deles obtem escorcs no extre

ma superior da distribui,ao do SAT. Esse resultado prevalece. mesmo 

quando nenhuma preferencia racial e exibida nessa situac;ao hipotl~tica.3 
Urn colega nosso sugeriu uma analogi a baseada nas diferen,as de altu

ra entre homens e mulheres. Suponhamos que fossem aceitos todos 

as candidatos de 1,52m ou mais, e nenhum outro. A altura media dos 

estudantes do sexo masculino ultrapassaria a das movas, simples mente 

por existir urn numero maior de homens altos. 0 mesmo ocorreria se 

a estatura minima fosse fixada em 1,68m ou em ] ,83m. 

B claro que as diferenvas nos escores medias (ou nas estaturas 

medias) podem ser sumamente enganosas, se usadas como indicado

res do grau de preferencia estendido a tal au qual grupo no processo 

de admissao. Similarmente, nao faria nenhum senti do utilizar medias 

como urn modo de definir urn padrao de admissao neutro em relavao a 
rac;a. A unica maneira de criar uma turma em que alunos negros e 

brancos tivessem 0 mesmo escore medio no SAT seria exercer uma 

discriminaC;ao contra os candidatos negros. Obviamente, 0 fato de os 

escores medias no SAT serem indicadores precarios do grau de prefe

rencia concedido a estudantes das minorias, que se mede melhor "nas 

margens", nao significa que as medias nao sejam llteis para outros 

fins. Par exemplo, elas servem de medidas sumarias convenientes de i 
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difercnc;as globais entre os grupos (os homcns, em media. sao mais 

altos do que as mulheres) e. par conseguinte, tambem servem como 

medidas das mudanc;as dessas diferenc;as intergrupais ao longo do tem

po. Mais adiante, neste capitulo, usaremos as escores medias no SAT 

exatamente para essas finalidades. Como sempre, a utilidade de qual

quer mcnsura,ao depende da pergunta formulada. 

Para ter uma ideia mais exata do grau efetivo de preferencia con

cedi do aos candidatos negros e definir operacionalmente uma norma 

de admissao racialmente neutra, e necessario entrar no proprio pro

cesso de admissao: examinar os conjuntos de candidatos, compreen

der os criterios empregados para selecionar os estudantes, bern como 

os objetivos que eles pretcndem servir, e, por ultimo, considerar as 

difercnc;as de "rendimento" entre candidatos negros e brancos (as per

centagens de estudantes aceitos que resolvem se matricular). Esse tipo 

de analise pormenorizada exige aces so aos registros completos de ad

missao usados para selecionar as turmas, inc1uindo informac;6es sobre 

os candidatos que nao sao aceitos, os que sao aceitos e nao se matricu

lam e os efetivamente matriculados. No universo da GraduaC;;ao e Ex

pericncia Posterior. houve cinco faculdades e universidades aptas a 

fomecer toda a gama de dados utilizados para aceitar e matricular a 

coorte que ingressou em 1989, e a analise que se segue baseou-se 

nesses registros especfficos; os principais resultados foram entao co

tejadas com os pontos de referencia nacionais. 4 

Ao termino desta analise, retornaremos as quest6es gemeas sabre 

° grau de cfeito que tiveram as admissoes sensiveis a rac;;a na compo

si~ao das turmas matriculadas e 0 grau de preferencia que podemos 

afirmar ter sido dado aos candidatos negros. Essas indagac;;6es sao 

correlatas, mas nao identicas. A melhor maneira de medir 0 grau de 

preferencia concedido e comparar as credenciais dos estudantes nc

gros que podemos supor que nao se haveriam matriculado, nos termos 

de uma norma racialmentc neutra (depois de estimar a tarnanho e as 

caracterfsticas desse grupo, atraves da sirnulaC;ao dos efeitos de uma 

polftica racial mente neutra), com as credenciais de urn mlmero equi-
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valente de candidatos rejeitados (quase todos brancos) que teriam 

side aceitos dentro de urn processo naD sensfvel a ra9a. Mais adiante, 

usando dados de faculdades de direito, mostraremos que essas com

paral'Des "na margem" do process a de admissao indicam diferen<;as 

muita menores nos escores de testes e nas not as do que as compara

I'oes base ad as nas medias de todos as alunos. 

Universos de candidatos 

Quem sao as admitidos em institui<;6es seletivas depende, e cla

ro, de quem se candidata a elas. As cinco escolas cujos registros 

foram cstudados receberam mais de 40.000 pedidos de matrfcula em 

suas coortes de ingrcsso de 1989. para preencher 5.166 vagas. Mais 

de 2.300 pedidos foram submctidos par candidatos que se idcntifica

ram como negros. Esses candidatos formavam urn grupo com alto 

grau de auto-selcc;ao.s E presumfvel que a maioria deles conhecesse 

os padr6es academicos das instituic;ocs a que sc estava candidatando 

e tivesse ao menos uma certa razao para crer que teria possibilidade 

de scr accita. Em muitos casas, e certo que tais alunos foram incen

tivados a se candidatar a essas escolas por pais, professores, 

oricntadores vocacionais au representantes das pr6prias faculdades 

e univcrsidades. Assim, os conjuntos resultantes de candidatos sao 

nao apenas numerosos, mas de altfssima qualidade; apenas uma pe

qucna parcela de todos os formandos do curso secundario nos Esta

dos Unidos inclina-se a sequer entrar na competic;ao para ser aceita 

nessas instituiC;6es seletivas. 

As indica<;6es da qualifica<;ao clcvada sao claras. Dentrc as can

didatos negros, mais de 90% obtiveram escores acima da media naci

onal de todos as negros submctidos aos testes do SAT, tanto na area 

verbal quanto na de matcmatica, consideradas separadamente. A grande 

maioria desscs candidatos negros superou com fadlidade nao apenas 

a media dos negros submetidos ao teste, mas tambcm a media dos 

brancos que 0 fizeram. Mais de 75% dos candidatos negros obtiveram 

escores de matematica no SAT superiores a media nacional dos bran-
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cos submetidos ao teste. enquanto 73% obtiveram escores superiores 

no SAT verbal.' 

Grafico 2.1. Distribuic;oes dos Escores Verbal e Matematico no SAT entre 
Candidatos a Cinco Instituh;oes Seletivas, de Acordo com a Rac;a, 1989. 
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FIIllfes: Dados de admissiio fomccidos par cinco institui<;oes do banco de dados Gradu
uI,":ii.o e Expcriencia Posterior; dados nacionais provcnientes dol Diretoria de Exames de 
Admissao Univcrsitarios [College Entrance Examination Board], 1989, p. 6. 

Nao obstante. houve uma disparidade acentuada entre os escores 

dos lestes dos candidatos ncgros c brancos (Grafico 2.1). Sc as can

didatos negros a admissao ness as escolas eram altamente qualificados. 

as candidalOs brancos, como grupo, devem ser julgados espetacular

mente hem qualificados. Mais de 95% destes obtiveram escores mate-
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maticos e verbais no SAT acima da media de todos as alunos brancos 

submetidos ao teste. Somando as escores verbais e matematicos sepa

rados, constatamos que a escore global media dos candidatos brancos 

no SAT (1.284) ficou 186 pontos acima da media correspondente en

tre as candidatos negros (1.098). Enquanto 29% dos candidatos ne

gros tiveram escores globais superiores a 1.200 no SAT, quase 3/4 dos 

candidatos brancos ultrapassaram essa marca elevada (Grafico 2.2). 

Portanto, sao as credenciais excepcionalmente elevadas de urn grande 

numero de candidatos brancos a essas escolas que representam urn 

enorme desafio para os encarregados da admissao interessados em 

obter, ao mesma tempo, excelencia e diversidade. 

Grafico 2.2. Distribuh;ao do Escore Global no SAT entre Candidatos a 
Cinco Instituh;oes Seietivas, de Acordo corn a Ra~a, 1989. 
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A difcren<,:a nos escares de testes entre os candidatos brancos e 

ncgros a essas cinco escolas reflctc a cnOfme disparidade dos escares 

de negros c brancos submctidos ao SAT nos Estados Unidos. Feliz

mente, essa disparidade ja nao e tao grande quanta no passado. Entre 

1975-1976 (primeiro ana em que se disp6s de dados sabre 0 SAT con

forme a ra,a) e a fim da dec ada de 1980, a defasagem nacional entre 

os escores de ncgros e bran cos reduziu-se com bast ante regularida-
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de; a defasagem nos escores verbais e matematicos teve uma queda 

aproximada de 25%. Desde entao, contudo, esse hiato manteve-se 

estavel e pareee ate ter sofrido uma modesta ampliac;ao nos ultimos 

anos sabre as quais dispomos de dados (Figura 2.3). Como demons

tram as Figuras 2.1 e 2.2 (e a Tabela 0.2.1 do Apendice D), as dife

renyas continuam a ser substanciais. 

Grafico 2.3. Defasagem entre Negros e Brancos nos Escores Medios do 
SAT, 1976-1995. 
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Houve uma redu,ao muito mais pronunciada da defasagem entre 

bran cos e negros nos escores do SAT dos candidatos as faculdades 

mais seletivas. Dispomos de dados de admissao detalhados sabre as 

coortes que ingressaram em 1976 em duas das cinco institui,6es nas 

quais obtivemos dados sabre as coortes de 1989 (uma universidade e 

uma faculdade de ciencias e humanidades). A compara,ao entre as 

conjuntos de candidatos negros desses dais anos e impressionante (Gni

fico 2.4). A parcela de candidatos negros com escores globais no SAT 

abaixo de 1.000 decresceu de 57%, entre as candidatos a vagas nas 

coortes de ingresso de 1976, para 26% nas coortes de 1989. Mais da 

metade do total de candidatos negros da coorte de 1989 obteve esco

res acima de 1.100 no SAT, em compara,ao com apenas 25% na coorte 

de 1976. A defasagem entre negros e brancos na media global dos 

cscores no SAT. entre os candidatos a essas duas institui~5es. caiu de 

282 pontos em 1976 para 181 pontos em 1989 7 

Grafico 2.4. Distribui\'30 dos Escores no SAT Entre Candidatos Negros a 
Duas Institui\,oes Seletivas, 1976 e 1989. 
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Podemos presumir que a melhora acentuada nos universos de 

candidatos negros disponiveis para essas institui,6es tenha resultado 

de uma combina~ao de fatores. Os esfor~os mais eficazes de recru

tamento envidados pelas escolas contribufram. 0 mesmo fez a con

fian,a crescente, dentro da comunidade negra, na capacidade de os 

estudantes competirem com exito por vagas em institui,6es altamen

te seletivas e conseguirem ajuda financeira suficiente. Por fim, a nu

mero de negros que atingiram as faixas de escores mais elevados no 

SAT em todo 0 pais teve urn aumento substancial." Ainda assim, 0 

progresso tern sido dolorosamente lento e as defasagens que persis

tern sao muito grandes. 0 mais perturbador e que urn estudo recente 

sugere que a defasagem entre negros e brancos, nos escores de tes

tes feitos por alunos da ultima serie do cursu secundario, na verdade 

paden! arnpliar-se nos pr6ximos anosY 

Nao ha razao para supor que algum conjunto de medidas polfticas 

tenha probabilidade de eliminar essa defasagem na prepara,ao pre

universitaria durante nossa vida. As diferen<;as entre negros e brancos, 

em materia de recursos, meio ambiente e capital intelectual heredit.

rio (as conquistas educacionais de pais e avos), vern-se construindo ha 
muito tempo. Seria de admirar que pudessem ser erradicadas com ra

pidez. Como resultado, e praticamente certo que a questao das admis

s6es sensfveis a ra<;a continue a ser relevante num futuro previsfvel. 

Processos de admissao e probabilidades 

Metas gerais do processo de admissiio 

Que tentam fazer as institui<;6es seletivas, ao escolherem uma 

torma no grande universe dos candidatos que se submetcm a sua 

aprecia,ao'? 0 objetivo mais fundamental .0 ter certeza de que as qua

lifica~6es de todos as alunos aceitos estejam acima de urn elevado 

limiar academico. Os encarregados da admissao procurarn s6 of ere

cer vagas nas turmas aos candidatos a quem julguem capazes. em 

lcrmos intelectuais (c outros), de conduir com sucesso 0 curricula 
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academico e extrair dessa expcriencia urn beneficia significativo. A 

nalureza dos cursos feitos pelos candidatos, suas notas na escola 

secundaria e seus escores nos testes padronizados sao particular

mente uteis na formula,ao desses juizos. 

Depois de identificar os individuos que parecem capazes de con

cluir os estudos com sucesso, quase todas as faculdades e universida

des mais seletivas continuam a tef muita mais candidatos do que vagas 

nas novas lurmas. Tipicamente, os encarregados da admissao atribu

em urn peso significativo a quatro considerac;6es, ao tomarem sua de

cislio entre os candidatos restantes: 

A primeira considera,ao e admitir urn amplo numero de alunos 

que representem uma promessa especial de destaque nos estudos. 

Em geral, sao esses os estudantes com maior probabilidade de 

aproveitar ao maximo as vantagens academicas da instituic;ao e de 

contribuir para a educa,ao de seus pares. Eles desempenham urn 

papeJ importante na criac;ao do caniter academico da instituicrao. 

A scgunda considera,ao e a necessidade de formar uma turma de 

alunos com ampJa diversidade de origens, experiencias e talentos. 

Os bacharelandos e ex-alunos - tanto de cursos de gradua,ao quan

ta de forma,ao profissional e pos-gradua,ao - costumam enfatizar 

que boa parte do que ganharam com sua experiencia educacional 

veio do que aprenderam com sellS colegas. 0 recrutamento de 

estudantes vindos das minorias c uma parte dessa busca de diver

sidade, porem 0 mesmo se da com a adrnissao de alunos capazes 

de participar ativamente de urn vasto conjunto de atividades es

portivas, artfsticas e outras, de carater extracurricular, que enri

que~am a vida universitaria e exponham os estudantcs a novas 

experiencias. 

• A terceira grande considera~ao e atrair estudantes que pare~am ter 

uma probabilidade especial de utilizar sua instru,ao para fazer con

tribui~6es valiosas ou destacadas para suas profiss6es e para 0 bem

estar da sociedade. As faculdades e universidades tern isen,ao de 

impostos por servirem a uma finalidade social. Faz muito tempo que 
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as instilui~6es de ensino empenham esfor,os deliberados para atrair 

e instruir alunos capazes de fazer diferen'ta e de oferecer uma con

tribui~ao especial it sociedade. Antes da passagem do seculo XIX 

para 0 XX, Jane Slanford declarou que 0 "objetivo principal" da 

nova universidade que ela ajudara a fundar era "a instru,ao dos 

alunos, com vistas a produzir lfderes em todos os campos da ciencia 

e da industria".lo Hoje em dia, quase todas as faculdades e universi

dades seietivas fazem a mesma afirma9ao. 

A quarta considera~ao consiste em respeitar a importancia das 

lealdades e tradi,Des institucionais de longa data. No processo de 

admissao, quase todas as institui~6es seletivas conferem alguma 

vantagem a candidatos cujos pais ou outros familiares as tenham 

frequentado (0 que comumente se chama de "herdeiros"), e mui

tas prestam tambem especial atens:ao aos pedidos de matrfcula 

provenientes de filhos de membros do corpo docente e da direr;ao. 

Afirma-se que pelo menos uma instituis:ao sumamente selctiva, 

que procura manter rafzes solidas em sua comunidade, da maior 

preferencia aos candidatos saidos dos cursos secundarios publi

cos locais do que a qualquer outro grupo especial. 

Os objetivos que acabamos de descrever ilustram 0 papel dos es

cores de teste e das notas obtidas no curso secundario na sele~ao dos 

estudantes. Ha uma suposi~ao erronea e generalizada de que os esco

res e notas representariam as unicas considera~6es real mente validas, 

ao se decidir quem deve ser aceito numa institui~ao seletiva. Assim, e 

freqliente ouvirmos que os alunos com escores e notas mais altos de

veri am seI' aceitos "por merito", como se essas medidas fossem a uni

ca base legftima de admissao. enquanto outras considera~6es seriam, 

de algum modo, insubstanciais ou ate moral mente suspeitas. Isso e 

uma falsi dade flagrante. Decidir quais sao os alunos de maior "rneri

to" depende do que sc esteja tentando realizar. Para ajudar as institui

~6es seletivas a rejeitar os candidatos que pare~am nao tel' probabili

dade de conseguir levar a termo 0 trabalho academico, nao ha duvida 

de que as notas e escores tern uma importancia crucial. Eles tarnbem 
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fomecem a medida mais uti! de que dispomos para prever quais dos 

alunos atingirao 0 patamar academico mais elevado, se forem admiti

dos, No entanto, mesmO quando judiciosamente combinados. as esco

res de testes e as notas continuam a preyer 0 desempenho academico 

de modo imperfeita, como demonstraremos no proximo capitulo. Alem 

disso, essas medidas desempenham urn papel ainda menor na determi

navao dos candidatos que contribuirao para 0 desenvolvimento de seus 

colegas, au daqueles que se tornarao lideres nos campos de estudo 

escolhidos. 

Compreender as met as da institui~ao na escolha de seus alunos 

ajuda-nos a perceber por que, em praticamente tadas as faculdades 

e universidades seletivas, 05 encarregados da adrnissao examinam 

muita mais do que 0 hist6rico escolar e as escores de testes. Em 

cadler quase invariavel, essas institui<;6es pedem dec1ara<;6es pes

soais. carlas de recomenda<;ao de professorcs au autras pessoas 

intimas. comprov",;ao de participa,ao bern sucedida em atividades 

extracurriculares, hist6ricos de emprego e autras experiencias que 

possam ilustrar as realiza,6es e 0 potencial dos candidatos. Todos 

esses fatores sao ponderados. num proccsso que comumentc en

valve uma sequencia de decis6es tomadas e comunicadas ao 10ngo 

de um extenso perfodo. 
As escolas de fonna,ao nas profiss6cs Iiberais depositam pouca 

cnfase na reuniao de uma diversidade de taIentos que enrique~am a vida 

extracun"icular. Ainda assim, a maioria deIas valoriza alunos vindos de 

uma variedade de origens e experiencias, capazes de favorecer a expe

riencia de aprendizagem de todos os estudantes e expo-los a uma 

multiplicidatle de perspectivas. Akm da mera competencia academica. 

as diferentes escolas formadoras em profiss6es liberais tambem procu

ram tra~os especfficos que sejam relevantes para uma pnltica bern suce

dida nos seus respectivos campos. As faculdades de administra,ao inte

rcssarn-se por alunos que tenham espfrito de iniciativa e demonstrem 

capacidade de lideran,a. As faculdades de mcdicina buscam estudan

les que exibam empatia e compreensao. Ate nas faculdades de direito, 
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que depositam uma enfase suprema nas medidas tradicionais de apro

veitamento academico, outros fatores sao levados em conta; urn estu

do recente estima que, dos 42.287 alunos brancos aceitos por faculda

des credenciadas em 1990-1991, 6.321 teriam sido rejeitados, se as 

encarregados da admissao examinassem apenas as notas e escores de 

testes. ll 

Ao fazer esta descri~ao sucinta do processo de admissao, nao pre

tendemos sugerir que ele seja impecavel ou incontroverso, a nao ser no 

que concerne a ra,a. Alguns ex-alunos consideram pequeno demais a 

numero de "herdeiros" admitidos, assim como alguns membros do cor

po docente (e outros) acham que se confere uma enfase exagerada a 
condi,ao de herdeiro e ao recrutamento de atletas. Hi quem prefira que 

se de mais peso aos escores de testes e a criterios estritamente acaderni

cos, enquanto outros sao a favor de uma enfase maior no recrutamento 

dos proverbiais estudantes "de multiplos talentos". A tarefa dos encar

regados da admissao e exercer 0 discemimento na implementa,ao da 

polftica institucional, e nao aplicar mecanicamente rfgidas rnedidas quan

titativas. 

A rafa e a probabilidade de admissiio 

Todas as cinco escolas sabre as quais di spomos de dados de admis

sao pormenorizados tern, como tra~o comum com a maioria das institui

~6es academicamente selctivas, 0 compromisso de recrutar uma popu

la~ao estudantil diversificada- e de, como urn dos modos de atingir esse 

objeti va, prestar aten,ao a ra,a no processo de admissao. Esse compro

misso tern significado que os candidatos negros tern tido uma probabili

dade apreciavelmente maior de ser aceitos do que os brancos. No com

puto geral, aproximadamente 25% dos candidatos brancos a essas cinco 

escolas receberam aprova,ao para se matricular no outono de 1989, em 

contraste com 42% dos candidatos negros. 

Essa compara,ao das porcentagens globais de negros e brancos 

admitidos, entretanto, fomece uma imagem inexata do papel desempe

nhado pela ra,a no processo de admissao. Visto que as distribui,6es 
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dos escores de teste dos dais grupos exibem uma diferen<;a muito 

acentuada, e preciso comparar negros c brancos com escores seme

Ihantes no SAT. Quando agrupamos as candidatos par intervalos no 

SAT (usando faixas de escores globais de 50 pontos), constatamos 

que a vantagem de que desfrutou a candidato negro tfpico foi conside

ravel mente maior do que a implicada pela razao 42:25. Nas faixas me

dias superiores dos escores no SAT, em particular, a probabilidade de 

admissao dos candidatos negros foi, em muitos casas, tres vezes mai

or do que a probabilidade correspondente entre as candidatos brancos. 

Par exemplo, entre as candidatos com escores na faixa de 1.200-1.249, 

a prababilidade de admissao foi de 19% para as bran cos, com parada a 

60% para as negros (Gnifico 2.5). Perto da faixa superior do SAT, 

essa defasagem se reduziu, uma vez que tanto a probabilidade de ad

missao dos negros quanta ados bran cos foi alta. 

Grafieo 2.5. Probabilidade de Admissao em Cinco Instituic;oes Seietivas, 
Conforme 0 Escore Global no SAT e a Rac;a, 1989. 
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Fonte: Dadas sabre a admissao fornecidos por cinco institui((oes do banco de dadas 

Gradua9ao e Experiencia Posterior. 

o exame das rela<;oes entre as escores no SAT e a prababilidade 

de admissao e instrutivo noutros dais aspectos. Primeiro, 0 Grafico 

2.5 mostra que as escorcs no SAT real mente afetam as decisoes de 

admissao, tanto de candidatos negros quanta bran cos: a probabilida-
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de de admissao de ambos as grupos tern urn aumento visfvel a medi

da que as escores de teste se elevam. Em segundo lugar, e ainda mais 

importante, vemos que os escores no SAT nilo silo, de modo algum, a 

his/aria toda em qualquer dos dais grupos. Embora, vez par outra, as 

discussoes sabre a processo de admissao fa<;am parecer que a verda

deiro "merito" e uma simples fun<;ao de criterios quantificaveis. so

bretudo de escores de testes, cIararnente nao e isso que se observa nas 

escolas em questao. 12 Ate no intervalo mais alto do SAT (escore glo

bal de 1.500 au mais), menos de 2/3 dos estudantes brancos tiveram 

sua candidatura apravada; na faixa de 1.300-1.349, apenas 25% foram 

admitidos. Embora a probabilidade de aceita<;ao tenha sido sistemati

carnente maior entre os candidatos negros, vernos que, tam bern nesse 

grupo, as escores mais altos no SAT nao garantirarn uma vaga na tur

rna. Em cada urn dos interval as de 50 pontos acima de 1.200, a proba

bilidade de admissao dos candidatos negros oscilou entre aproxima

damente 60% e 75%. 0 mesmo padrao prevaleceu quando as candida

tos foram classificados de acordo com sua colocas:ao nas turmas do 

curso secundario. Nessas faculdades e universidades altamente seleti

vas, ate mesmo ter sido 0 orador da turma de formandos no curso 

media ficou lange de ser uma garantia de admissao; a probabilidade 

de aceita<;ao dos situados nos 5% superiores de suas tunnas do sec un

doria foi de apenas 31 % entre as candidatos brancos e 57% entre as 

negras (nas duas faculdades em que pudemos dispor das notas do cur

so media). 

Ha urn vasto reconhecimento de que a competis:ao par vagas nas 

faculdades altamente seletivas e tao intensa que, inevitavelmente, 

muitos candidatos brancos extremamente qualificados, com escores 

nO SAT situados nas faixas mais altas, nao conseguem ingressar nelas 

(par mais que as candidatos e seus familiares tenham dificuldade de 

aceitar essa realidade). Para muitos observadores, talvez seja mais 

surpreendente saber que urn numero significativo de candidatos ne

gros com escores elevados tam bern e rejeitado por essas escolas. 

Qual seria a explica<;ao dis so, dada a enfase depositada na diversida-
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de e no "valor de escassez" desses candidatos de escores altos, oriun

dos das minorias? As conversas com encarregados da admissao su

geriram numerosas razoes, quase todas as quais se aplicam aos can

didatos independentemente de sua ra~a, 

Em algumas situa~6es, as escores altos no SAT sao anulados par 

outras inforrna~6es constantes do hist6rico do estudante, POT exemplo, 

consideremos urn candidato negro hipotetico com escore de 700 no SAT 

matematico e de 550 no SAT verbal, au urn eseore global de 1,250. Dado 

a escore em matematica, esse estudante bern poderia ser incentivado a se 

tamar engenheiro, e talvez declarasse seT essa a sua area de interesse. No 

entanto, se ele tivesse urn escore baixo de Aproveitamento (agora chama

do SAT TI) numa disciplina como a quimica, e urn hist6rico relativamente 

fraco no secundirio em disciplinas cientfficas rigorosas, urn decano afir
mou categoricamente que a rejeitaria, porque a probabilidade de sucesso 

desse aluno no curso de engenharia da universidade em questao seria 

baixa demais, a despeito dos escores altos no SAT. Em outros casas, can

didatos negros com escores altos (urn decano mencionou urn aluno com 

escores acima de 1.300 no SAT), mas que haviam obtido notas 

decepcionantes em excelentes escolas secundarias, foram rejeitados, par 

serem vistas como tendo urn mall desempenho cronico. Noutros casas, 
ainda, foram decisivos as julgamentos relativos a qualidades pessoais

como freqUentemente acontece com as candidatos brancos. 

As complexidades do processo de admissao tambem se refletem na 

considera~ao especial com que sao tratados as "herdeiros" (filhos au 

parentes de ex-alunos). 0 Indice global de admissao de herdeiros foi 

quase a dobra do de todos as demais candidatos e aproximadamente 

igual ao dos candidatos negros." Todavia, as herdeiros que se candidatam 

a essas instituivoes tendem a apresentar credenciais academicas superi

ores a media, obtendo-se urn quadro diferente quando as escores do 

SAT sao levados em conta. Na faixa de escores de 1.100 a 1.199, par 

exemplo, 22% dos herdeiros foram aceitos, comparados a 18% de todos 

as outros candidatos brancos (e a cerca de 40% do total de candidatos 

negros). A "vantagem" dos herdeiros se amplia na faixa de 1.200 a 
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1.299 (35% versus 22% de nao herdeiros e aproximadamente 60% de 

candidatos negros) e atinge seu ponto maximo na faixa de 1.300 au 

mais no SAT (na qual 60% dos herdeiros sao aceitos, comparados a 

24% de nao herdeiros e 70% de candidatos negros). Em resumo, as 

candidatos negros sao sistematicamente admitidos num indice superi

or ao dos herdeiros, os quais, por sua vez, sao sistematicamente acei

tos num Indice superior ao dos nao herdeiros, mas a "vantagem" dos 

herdeiros concenlra-se na extremidade superior das faixas de esc ores 

no SAT. Nos niveis altos no SAT, as probabilidades de admissao de 

candidatos negros e herdeiros come~am a convergir. 

Os atletas identificados, que tiguravam nas listas de recrutamento 

dos treinadores, foram admitidos num indice ainda mais alto, nos pata

mares superiores e inferiores da escala do SAT. Na escola em rela~ao a 
qual dispomos dos dados mais fidedignos (urn a faculdade seletiva que 

nao concede balsas de estudos a atletas), a indice global de admissao de 

atletas identificados peJos treinadorcs como candidatos promissores foi 

de 78%. Aproximadamente 60% dcsses atIetas, com escores inferiores 

a 1.150 no SAT. ti veram seus pedidos de admissao aprovados, havendo 

esse (ndice subido para 84% ao considerarrnos as candidatos com esco

res de 1.150 au mais no SAT. Esse grupo, no entanto, e dificil de compa

rar com os demais, visto que seus membros foram pre-selecionados pe
los treinadores para preencher urn numero limitado de vagas e a secreta

ria encarregada da admissao sentiu-se obrigada a aceitar urn mimcro 

suficiente desses candidatos para preencher a roI. Nao obstante, e visi

vela alto grau de preferencia dado a esse grupo cuidadosamente visado 
de desportistas recrutados. 

o resultado global to urn processo muito mais complexo do que ad

mite a maioria das discussoes populares. Os encarregados da admissao 
mostram-sc "exigcntes na cscolha", como cremos que sempre dcvem 

fazer. admitindo as candidalOs que parecem oferecer alga de especial 

em lermos de motiva~ao e detcrmina~ao. as estudantcs com Urn conjun

to de aptid6es a altura dos requisitos acadcmicos da institui<;ao, aqueles 

que trazem uma nova dimensao de diversidade ao corpo discente, au 
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as candidatos que possam ajudar a institui~ao a cumprir urn dado as

pecto de sua missao. Falar em basear as admissoes estritamente em 

escores de testes e em notas pressup6e urn modelo de admissao radi

calmente diferente do que existe na atualidade. Uma politica dessa na

tureza imporia uma mudan~a de dire~iio fundamental as institui~6es 
que reconhecem as muitas dimens6es da "qualificac;ao": a importancia 

da adequa~iio entre a aluno e a curricula de ensino, os caminhos vari

ados que os individuos percorrem ao desenvolver suas habilidades, e 

as arrnadilhas de basear as avalia~6es do talento e do potencial unica

mente em medidas quantitativas estritamente definidas. 

Nas cinco institui~6es sobre as quais dispomos de dados porrnenori

zados de admissao, esse processo resultou numa "classe" composita, no 

outono de 1989. que incluia 335 matriculandos negros e 3.179 brancos

alem de aproximadamente 1.200 matriculandos hispanicos. asiaticos e 

outros. 0 escore media dos matriculandos negros no SAT foi de 1.157 

(comparado a media de 1.098 entre 0 total decandidatos negros); 0 escore 

media dos matriculandos brancos foi de 1.331 (comparado a media de 

1.284 entre todos as candidatos brancos). 

Gnifico 2.6. Escore Medio no SAT entre Matriculandos de Quatro Institui~ 
c;oes Seietivas, de Acordo com a Rac;a, 1951, 1976 e 1989. 
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Fonte: Banco de Dadas Gradua~5.o e Expericncia Posterior. 
Nora: Nao ha dudas per ra~a rcferentes a 1951. 
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Esses resultados podem ser historicamente situados, se as comparar

mas com as resultados de competi,6es anteriores pela admissao a quatro 

das mesmas cinco escolas (OrMico 2.6).14 Entre 1976 e 1989, houve um 

avan~o real na redu,iio da defasagem entre negros e brancos no SAT. 

Contudo, embora as escores de matriculandos bran cos e negros ten ham 

melhorado entre esses anos, a melhora nos escores dos negros rai muita 

mais expressiva, retletindo 0 maior numcro de candidatos negros com 

cscores clevados no SAT que buscaram essas faculdades. Em conseqUen

cia disso, a dcfasagem racial nos escorcs globais no SATcaiu de 233 para 

165 pontos. Igualmente digna de nota foi a mudan~a geral dos escores no 

SAT entre 0 inicio da decada de 1950 (quando foram admitidas as coortes 

de 1951) c a fim da decada de 1980. A competi~ao pela admissao a csco

las academicamente seletivas teve um aumento tao dnistico neS5C perfodo 

que, atc com as admissocs sensfveis a ra<;a. 0 escare media dos 

matriculandos negros no SAT. em 1989, foi ligeiramente superior ao esco

re media de todos as matriculandos de 1951. Os ex-alunos dos anos cin

qUenta nao devcm ler nenhuma razao para questionar as qualifica<;6es dos 

estudantes negros de hoje! 

Gd.fico 2.7. Distribui'Sao dos Escores de Matriculandos Negros no SAT em 
Institui~oes de SEL-I, 1976 e 1989 . 
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FOllte: Banco de Dad.os Gradua~ao e Expericncia Posterior. 
No/u.\': Com respcito a 1976, as "lnstituir;ocs de SEL-l" sao aquelas em que 0 cscorc medio 
global dos matriculandos no SAT foi superior a 1.250: quanto a 1989, ruis institui
r;6es sao aquelas em que 0 escore medio global dos matriculandos no SAT foi igual ou 
superior a 1.300. 
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A melhora nos escores dos matriculandos negros no SAT desta

ca-se com c1areza ainda maior ao examinarmos 0 que acontcceu nas 

oito faculdades e universidades mais seletivas do universo do G&EP 

(definidas como as que tiveram escares medias no SAT iguais au 

superiores a 1.300, entre todos os matriculandos da coorte de 1989). 

A alta pronunciada em tada a distribuiqao dos escares dos negros no 

SAT evidencia-se na Figura 2.7. 

Efeitos de uma polftica de admissao racial mente neutra 

Dentro do universo da Graduafiio e Experiencia Posterior 

Dc que modo a imposic;ao de nOfmas de admissao racial mente 

neutras tcria mudado a composic;ao das turmas que ingressaram nas 

cinco escolas sabre as quais dispomos de dadas de admissao detalha

dos'! Para responder a essa pcrgunta, primeiro c prcciso decidirmos 0 

que significa a "neutralidadc racial" nas admiss6cs. 15 

Dada a multiplicidade de considerac,;6es que afctam as decisoes 50-

hre a admissao nos curs os de graduac;ao. e dificil imaginar que alguem 

fossc favonivel a uma norma de ingresso simplcsmente "baseada nos 

numeros". e 56 ofcrecesse vagas aos estudantcs que ti vessem os esc ores 

de teste mais elevados c notas altas no curso secundario. Sugcrimos que 

um modo sensato de represcntar (retrospectivamente) urn proccsso em 

que a rac;a dos candidatos fossc real mente ignorada pelos cncarrcgados 

da admissao consistiria em prcsumir que os candidatos negros, agrupa

dos de acordo com as faixas de escores do SAT, tcriam a mcsma proba

bilidade de aceita,ao dos candidatos brancos situ ados nas mcsmas fai

xas. Assim, se 25% dos candidatos brancos com escores entre 1.300 e 

1.350 fossem admitidos, presumimos que 25%- dos candidatos negros 

nessa mcsma faixa tambem seriam admitidos - c assim sucessivamcntc, 

subindo c de seen do na escala do SAT.'e. 

Combinando dessa maneira os dados sobre a distribuil'ao dos es

cores dos negros no SAT e as probabilidades de admissao de candi

datos brancos, podemos estirnar os efeitos hipoteticos da imposic;ao 

de uma norma racialmente neutra no processo de admissao. Os rc-
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sultados desse exercfcio podem ser resumidos numa simples com

paraC;30: a feitura desses calculos, com respeito as cinco cscolas em 

exame, reduziria a probabilidade global de admissao de candidatos 

negros de seu valor real de 42%, em 1989, para urn valor hipotetico 

de 13% (Gnifico 2.8). Visto que a probabilidade global de admissiio 

de estudantes bran cos foi de 25%, a probabilidade global dos negros, 

num processo racial mente neutro, corresponderia mais au menos a 
metade da probabilidade dos brancos." 

E claro que esses calculos sao hipoteticos, mas e possivel compara

los com um conjunto (recente) de niimeros reais. Quando este livro esta

va sendo impresso, a Universidade da California em Berkeley comuni

cou os resultados do primeiro processo de admissao de turmas aceitas 

no outono. depois da imposic;ao de uma norma racialmente ncutra. 

Berkeley nao faz parte do banco de dados G&EP, mas e, scm diivida, 

uma institui<;ao altamente seletiva, que se assemelha em muitos aspec

tos as escolas de nosso estudo (0 cscore medio no SAT dos matriculandos 

de Berkeley em 1989, correspondente a 1.176, inc1uiria essa institui,ao 

em nossa categoria SEL-2). Os efeitos reais da adol'iio de uma norma 

racialmente neutra ern Berkeley foram notavclmente simi lares aos efci

tos hipotcticos que estimamos para as escolas do banco de dados G&EP. 

Na turma que ingressou no outono de 1997 (quando estavam em vigor 

as norrnas de adrnissao sensiveis a rac;a), os indices de admissao em 

Berkeley foram de 485% dos candidatos africano-americanos e 29,9% 

dos candidatos brancos - companiveis aos indices globais de adrnissao 

de 42% e 25% de candidatos negros c brancos, respectivarnente. nas 

institui,oes do G&EP em 1989. Quanto a turma que ingressou no ensi

no superior no outono de 1998 (sob a vigencia de norm as racialrnente 

neutras), os indices de admissao em Berkeley foram de 15,6% dos can

didatos africano-arnericanos e 30,3% dos candidatos brancos - em com

para,ao com indices hipoteticos de admissiio de 13% e 26,5% dc candi

datos negros e brancos as institui,oes do G&EP, respectivamente, pre

surnindo-se a neutralidade racial. Portanto, ncssc caso observado "ern 

tempo real", assim como nos resultados hipoteticos que obtivemos em 
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rela,ao as escolas do G&EP, a neutralidade racial reduziu a probabilida

de geral de admissao de negros para quase exatamentc metade da pro

babilidade dos brancos.l7" 

Gnifico 2.8. Probabilidade de Admissao em Cinco Institui~oes Seietivas, 
de Acordo com a Ra~a; Probabilidades Reais e Hipoteticas, 1989. 

8rancos, numeros 
reais 

Negros, numeros 
reais 

Negros. numeros 
hipoteticos 

FOllte: Dudos de admissao fornecidos por cinco instjtui~6es do universo Gradua~5..o 

e Experiencia Posterior. 
No/(/: A percentagcm de "Negros, Numeros Hipoteticos" foi ca!culada mediante a aplicm,:ao 
dus probahilidadcs de admissfio dos brancos .lOS candidatos negros. em cada intervalo de 50 

pontos no SAT. 

De que modo essa reduc;ao express iva do fndice de aceitac;ao teria 

afetado 0 numero real de estudantes negros nos campi das instituic;6es 

do G&EP? Para responder a essa pergunta, precisamos de uma outra 

informa~ao: a probabilidade de urn candidato negro aprovado aceitar 

a oferta de admissao - urn dado estatfstico que os encarregados da 

admissao chamam de "rendimento". Esse rcndimento difere entre os 

aprovados brancos e negros. Tende a ser menor entre os candidatos 

negros altamente qualificados do que entre candidatos brancos 

equipaniveis, porque os primeiros tendem a ser aceitos por mais insti

tuir;6es. Tende ainda a ser menor entre 0 total de candidatos com esco

res altos no SAT, porque tambCm estes tem maior probabilidadc de 

dispor de urn leque mais amplo de escolhas entre faculdades. No 

Grafico 2.9, vemos que a defasagem entre 0 rendimento de brancos 
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e negros e especialmente pronunciada na faixa superior do SAT, 0 

que nao e de admirar, visto que 0 pequenfssimo· numero de alunos 

negros com escorcs extremamente elevados nesse teste e aceito, sem 

sombra de duvida, por um numero maior de faculdades e. portanto, 
disp5e de muito mais opc;5es. 1l! 

Gnifico 2.9. Rendimento Constatado em Cinco Institui~oes Seletiv3s, Con
forme 0 Escore no SAT e a Rac;a, 1989. 

~ 
w 
E 
'C 
c 
w 
a: 

1299 1349 

Escore global no SAT 

1499 

Fonte: Dudos de admissao fornecidos por cinco institui<;:6cs do universo da Gradua
~ao c Expcriencia Posterior. 

Se prcsumirmos que 0 rendimento referente aos candidatos ne

gros se manteria a mesmo, ainda que urn numero muito menor desses 

alunos fossc aceito (uma suposi<;ao extrema, que atenuaremos na pro

xima sC9ao deste capitulo), obteremos uma estimativa do numero maxi 

o rendimento atual constatado entre os negros). 

Muito depende, 6 claro, de a imposi~ao dessa politica afetar apenas 

um pequeno numero de institui~6es (por exemplo, num unico estado, au 

numa unica circunscric;ao judicial) ou a pafs como urn todo. Se houvesse 

uma exigencia de que todas as institui<;5es de ensino superior adotas

sem uma polftica de admissao racialmente neutra, e quase certo que 

haveria uma eleva~ao do rendimento dos negros em todas as escolas 

seletivas, ja que podemos presumir que 0 candidato negro tipico que 
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ainda fosse aceito por uma dada institui<;ao teria menos op,oes. Pode

se estimar a magnitude potencial desse efeito, substituindo, nos calcu

los, 0 rendimento constatado entre os negros pelo observado entre os 

brancos. Em outras palavras, se a ra,a deixasse de ser urn fator de 

inlluencia e os candidatos negros de qualquer faixa especifica do SAT 

fossem aceitos na mesma propor<;ao dos candidatos brancos dessa 

faixa, parece razoavei presumir que sua probabilidade de aceita,ao su

biria para 0 nivel do rendimento dos brancos." 

Essa nova suposigao aumenta 0 numero projetado de matriculandos 

negros, mas apenas numa propor<;ao modesta. Substituir 0 rendimento 

negro pelo branco eleva a parcela hipotetica de negros nas turmas de 

calouros dessas institui<;6es, passando-a de 2, I % para 3,6% - urn ni

vel ainda muito inferior it parcela real de 7,1% (Grafico 2.10). Em 

gualquer dessas duas suposi,oes, a redu<;ao projetada das matriculas 

de negros nas eseolas tipicas do G&EP seria drastica. Tambem aqui, 

as resultados da admissao anunciados para a tllfma de calouros com 

expectativa de ingressar em Berkeley no outono de 1998, nos termos 

de lima polftica racialmentc neutra, sao inteiramentc coerentes: a par

ceia de africano-americanos na turma aceita foi de 2,4%, em contraste 

com 6.8% no outono de 1997, quando estava em vigor a politica sen

sfvel a raya.20 

Ao mesmO tempo, as vagas disponibilizadas'nessas cinco institui-

<;6es, atraves da admissao de urn mlmero menor de negros (prcsumin

do-se que os nfveis globais de matrfcula fossem estaveis), rcsultariam 

apenas num aumento modesto das probabilidades de admissao de can

didatos de outras ra<;as. Calculamos que, nesse conjunto de institui

<;oes, mesmo que os alunos brancos ocupassern todas as vagas criadas 

pela redU(;ao das matriculas de estudantes negros, sua probabilidade 

global de admissao subiria apenas 1,5 pontos percentuais, de 25% 

para aproximadamente 26,5%. Assim, urn numero quase idcntico de 

candidatos brancos - entre eles, urn numero apreciavel de oradores 

de turrna e outras pessoas altarnente talentosas - continuaria a sofrer 

uma decep<;ao. Thomas Kane usou uma analogi a com as vagas de 
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estacionamento para deficientes ffsicos: "Eliminar 0 espa<;o reserva

do surtiria apenas urn efeito minusculo nas op<;oes de estacionamen

to dos rnotoristas sem deficiencias ffsicas. Mas a visao do espa<;o 

nao ocupado frustra muitos rnotoristas que passam a procura de va

gas. Muitos tendem a acreditar que conseguiriarn estacionar seus 

vefculos, se aquela vaga nao estivesse reservada."2! 

Figura 2.10. Percentagem de Matriculandos Negros no Total de Matriculandos 
de Cinco Institui{:oes Seletiv3S; Percentagens Reais e Hipoteticas, 1989. 
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Fonte: Dados de admissao fornecidos por cinco institui~oes do banco de dados 
Graduar;ao c Experiencia Posterior. 
Notas: "Real" e a percentagem de matriculandos negros em 1989; "Hipotetica - I" e a calculada 
pela multiplicarrao do nlimero de candidatos negros pela probabilidade de admissao de brancos e 
pelo n:ndimento dos negros em cada intervalo do SAT; "Hipotetica - 2" e a percentagem em que 
o rendlmento dos negrose substitufdo pelodos brancos. 

Tambem e facil exagerar 0 grau de preferencia coneedido aos can

didatos negros. 0 simples exame do numero total de estudantes ne

gros que seriam rejeitados, se submetidos a uma norma neutra no que 

concerne it ra,a (comparado ao numero dos que seriam aceitos), de 

modo algum constitui a unica maneira de pensar nessa questao. Como 

sugerimos na introdu<;ao deste capitulo, nao e nas margens do proces

so de admissao que se deve avaliar 0 grau de preferencia. A compa

ra<;ao correta seria entre as qualifica,oes do grupo a que nos referi

mos como estudantes negros "retrospectivamente rejeitados" e os 
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outros estudantes, presumivelmente brancos e asiatico-americanos, 

em sua maioria, que tomariam 0 lugar dos primeiros. 

Embora nao tenhamos como saber que candidatos brancos e asi

atico-americanos foram efetivamente rejeitados, seria passlvel che

gar a uma aproxima98.0 de suas credenciais, examinando as escores 

de teste e as notas do decil inferior dos estudantes brancos admiti

dos. Linda Wightman fez uma analise desse tipo sobre trinta das mais 

seletivas faculdades de direito. Comparando os escores dos 

beneficiarios negros da politica de admissao sensivel a ral'a com os 

dos alunos brancos que se sairam pior, chega-se a resultados drasti

camente diferentes dos obtidos na comparal'ao dos escores medios 

de toda a populal'ao estudantil. Por exemplo, 0 escore medio no Tes

te de Admissao as Faculdades de Direito (LSAT) [Law School 

Admission Test] entre todos os estudantes brancos ficou 25% acima 

do escore medio dos estudantes negros nesse teste; a diferen,a redu

ziu-se a 10% quando Wightman comparou os escores no LSAT dos 

estudantes negros retrospectivamente rejeitados com os dos alunos 

brancos de media mais baixa.22 Esse exercfcio e urn born lembrete de 

que diferen,as muito modestas no grau de preferencia concedido nas 

margens podem levar a grandes variac;6es do numero absoluto de 

estudantes negros matriculados. 

Ao considerar as conseqilencias provaveis da polftica de admis

sao racialmente neutra para a matrfcula de negros, Dutro efeito passI

vel tambem deve ser examinado. Talvez seja incorreto presumir, como 

presumimos ao fazer essas estimativas, que a candidatura e 0 rendi

mento dos riegros nao sofreriam efeitos prejudiciais em decorrencia 

da imposi,ao de uma polflica racialmente neutra. E bern possivel que 

a substitui,ao de uma probabilidade favoravel de admissao por uma 

probabilidade menor desestimulasse a candidatura de pelo menos par

te dos estudantes. A16m disso, a perspectiva de estudar e conviver 

com pouquissimos estudantes da mesma ra,a pode muito bern reduzir 

o rendimento constatado nessas escolas, levan do os estudantes ne

gros a freqUentarem cursos superiores historicamente negros, ou 
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outras instituic;6es com grandes segmentos de matriculandos negrosY' 

Em vista dessas possibilidades, e diffcil prever com exatidao os 

efeitos de urn processo racial mente neutro sobre 0 total de matrfcu

las." Mas a implica,ao geral e clara: presume-se que a imposi,ao des

se tipo de polftica racialmente neutra restituiria a matrfcula, em muitas 

dessas institui,oes seletivas, aos niveis do inicio da decada de 1960, 

antes que as faculdades e universidades come,assem a fazer esfor,os 

serios para recrutar estudantes vindos das minorias. 2S 

Alem dos efeitos sobre a matricula total dos negros nessas insti

tui,oes seletivas, e evidente que a politica racialmente neutra teria 

grande impacto na distribui,ao dos estudantes negros nos cursos de 

gradual'ao. Muitos dos que hoje sao aceitos nas faculdades e universi

dades mais seletivas teriam que freqUentar escolas em que a compcti

c;ao pela admissao e menos acirrada (e, presumivelmente, alguns estu

dantes negros dessas escolas se transfeririam para instituic;6es inferio

res na hierarquia academica, conforme definidas pelo grau de 

seletividade etc.). Esse padrao fica claro ate entre as cinco faculdades 

e universidades seletivas sobre as quais temos os registros de admis

sao mais detalliados. Nas tres escolas mais seletivas desse grupo, a 

parcela de negros matriculados cairia de mais de 7% da coorte de 

ingresso para aproximadamente 3%. (lsso presume que 0 rendimento 

dos negros se elevasse ao nivel do rendimento dos brancos; se 0 pri

meiro se mantivesse em seu nfvel atuaL a parcela hipotetica de negros 

ficaria abaixo de 2%.) Nas outras duas institui,oes, a parcela hipoteti

ca de matrfculas de negros cairia de cerca de 7% para pouco menos de 

5% (se usassemos 0 rcndimento dos hrancos), ou para aproximada

mente 3% (se usassemos 0 rendimento dos negros). 

Simulafoes baseadas em dados naciollais 

Nossa confianc;a ness a forma de analise, bern como em todas cssas 

estimativas dos efeitos da neutralidade racial sobre as matriculas de alu

nos negros, e aumentada pelos resultados de uma simulal'ao em que 

combinamos dados nacionais sobre os escores no SAT com os padr6es 

de matricula de todas as 28 institui,oes do G&EP. Embora todas as 
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escolas do G&EP sejam academicamente seletivas e atraiam alunos 

excelentes, 0 grau de seletividade varia consideravelmente entre elas. 

Essas varia,6es permitem-nos estimar como a neutralidade racial obri

gataria nas n01mas de admissao afetaria a matrfcula de negros em insti

tui,6es com diferentes graus de seletividade. Para esse fim, dividimos 0 

total de 28 escolas do G&EP em tres grupos "de seletividade", com 

base na media dos escores de teste de seus matriculandos: 

SEL-J [seletividade I]: faculdades e universidades do G&EP em 

que 0 escore global medio da coorte de ingresso de 1989 no SAT 

correspondeu a pelo menos 1.300 (Bryn Mawr, Duke, Princeton, 

Rice. Stanford, Swarthmore, Williams e Yale); 

• SEL-2: institui,oes do G&EP com medias no SAT entre 1.151 e 

1.300 (Barnard, Columbia, Emory, Hamilton, Kenyon, 

Northwestern, Oberlin, Pennsylvania, Smith, Tufts, Vanderbilt, 

Universidade de Washington, Wellesley e Wesleyan); 

• SEL-3: institui,6es do G&EP com escores medios no SAT iguais 

ou inferiores.,a 1.150 (Denison, Miami [Ohio], Universidade de 

Michigan [Ann Arbor], Universidade da Carolina do Norte [Chapel 

Hill), Penn State e Tulane). 

As escolas do G&EP de cada um desses grupos sao representativas 

de urn numero maior de instituic;6es, no ambito nacional, com perfis 

academicos similares,2(i Num regime neutro em tennos raciais, presumi

mas que os estudantes brancos e negros em intervalos definidos do SAT 

(como os alunos com SAT verbal entre 600 e 700) se candidatariam, 

seriam aceitos e frequentariam, em propors:6es identicas, os conjuntos 

de institui,oes definidas por sua seletividade. A propor9ao de alunos 

negros e brancos submetidos a esse teste, em cada faixa do SAT, e co

nhecida a partir dos dados nacionais. Multiplicando essas propor96es 

pelo numero efetivo de matriculandos brancos, em cada intervalo defi

nido do SAT, que freqUentaram as institui96es do G&EP de SEL-I, SEL-

2 e SEL-3, obtem-se uma estimativa do numero hipotetico de 

matriculandos negros que freqUentariam cada grupo de escolas, na 
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vigencia de uma politica racialmente ncutra." Os resultados globais da 

slmula9ao sao mostrados no Gnifico 2.11. Observa-se. em primeiro lu

gar, que eles sao inteiramente compatfveis com 0 tear geral dos resulta

d~s baseados no exame dos registfOs de admissao disponfveis sohre 

cmco das escolas do G&EP. que sao muito mais detalhados. 

Graf,ico 2.11. Porcentagem de Matriculandos Negros no Total de 
Matrlculandos do Banco de Dados Gradua~ao e Experiencia Posterior Con
forme a Seletividade Institucional; Porcentagens Reais e Hipoteticas,' 1989. 
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Fonte: Banco de Dadas Gradua9iio e Expericncia Posterior 

~ot::s: "'~iPoretica" ~ ~ poreenlagem estimada de candidatos nc~ros que seriam aceitos na 
vigenela e uma pohtlca de admissao "racialmente neutra" Vcr Illai ,'. ,_ ',' 
texlO. As abreviaturas "SEL-I" "SEL-')" e "SEL 1'" d' . _ . . ~res explJca~()es no 
gl bId . ~ -. In leam mstJtul~oes em que a media 

o a os eseore.s dos alunas no SAT correspondeu a 1300 ou mais. 1.150 a I ')99 :, b. _ , 
de 1.150, respeerlvamente. :~ . <,; a <.lIXO 

A simula9ao tam bern mostra claramente (com mais c1areza do que 

o~ resuIt~dos antes assinalados com referencia as cinco escolas) 0 cfeito 

dlfer~~clal das norm as racialmente neutras. depend en do do grau de 

seletlvldade de cada institui,ao. Como nao e de surpreender, 0 maior 

Impacto ocorreria nas escolas em que e mais acirrada a concorrcncia 

pela admissao. Nas escolas de SEL-I. a matricula hipotetica de alu

nos negros corresponderia a apenas 2,1% do total, em contraste com 

a propor~ao real de 7,8% de negros. Nas escolas de SEL-2. a parcela 
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hipotetica negra seria de apenas metade da parcela negra atual. As 

escolas de SEL-3 perderiam aproximadamente 113 de seus 

matriculandos negros.2l1 

As norm as de admissao racial mente neutras obrigariam a maioria 

dos estudantes negros que hoje freqiientam escolas de SEL-I, como 

Swarthmore e Stanford, a freqiientar outras institui96es, Alguns deles 

se matriculariam em escolas de SEL-2, mas, como nao haveria vagas 

suficientes, nesse patamar, para acolher todos os que fossem rejeita

dos pelas escolas de SEL-I, alguns passariam para escolas de SEL-3, 

ou freqiientariam institui96es totalmente fora do universo do G&EP," 

Muitos dos que hoje estao matriculados em escolas de SEL-I e SEL-

2 tambem teriam que freqiientar outras instituic;6es, Houve muitos de

bates sabre esses efeitos "em cascata", e alguns crftieos das norroas 

de admissao sensfveis a ra~a afirmaram que, a rigor, as estudantes 

negros se beneficiariamjustamente desse panorama, A tese e que cles 

se sairiam melhor estudando em meios academicos menos competiti

vas, nos quais seus escores de teste se aproximariam mais dos de seus 

colegas de classe.''' Nos capitulos seguintes, apresentaremos novos 

dados que se referem diretamente a essa importante questao, 

Efeitos sobre 0 perfil academico dos estudantes 
negros dos cursos de gradua"ao 

Mostramos que uma polftica de admissao racial mente neutra rc

duziria drasticamcnte 0 mlmero de matriculandos negros em faculda

des e universidades academicamente selctivas. Mas, nao deverfamos 

tambem esperar que tal poHtica melhorasse 0 perfil academico do nu

mero muito menor de estudantes negros que continuassem a ser acel

tos nessas institui~6cs? Pelo menos alguns dos que sao favod.veis a 
abordagem da neutralidade racial acreditam que ela extirparia os estu

dantes negros mal preparados, que nao deveriam mesmo ser admiti

dos, deixando uma coorte negra menor. porem academicamente supe

rior. Todavia, nao e isso que sugerem os dados obtidos sobre essas 

cinco institui~6es. 
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Simulando as efeitos de uma poHtica racialmente neutra, mediante 

o uso dos metodos ja descritos, podemos dividir os matriculandos ne

gros em dois grupos: os que seriam conservados num sistema racial

mente neutro e os que seriam rejeitados. 3J Ao compararmos os escores 

desses dois grupos no SAT, obtemos urn resultado surpreendente: hd 

pouqu{ss;ma dijerenr;a, 

Nas cinco institui96es do G&EP em que dispomos de registros de 

admissao detalhados, 0 escore global medio no SAT dos 170 alunos 

que seriam conservados e de L 181 - e 0 escore media no SAT dos 165 

que seriam rejeitados corresponde a 1,145, Urn corolario importante e 

que 0 escore medio dos matriculandos negros no SAT, apos a imposi

~ao de uma polftica de admissao racial mente neutra, continuaria bern 

abaixo do escore medio dos matriculandos brancos, E esse padrao se 

mameria, mesmo que a admissao se baseasse exclusivamente nos es

cores no SAT, ja que existem muito mais candidatos brancos do que 

negros nos patamares superiores da distribuic;ao desse teste, Como 

assinalamos no infcio do capftulo, comparar os escores medios no SAT 

e uma forma nao fidedigna de julgar 0 grau de preferencia racial em 
qualquer processo de admissao, 

Com certeza, se as admissoes se baseassem exclusivamente nos es

cores de teste, a diferen~a da media no SAT entre os alunos "conserva

dos" e os "retrospectivamente rejeitados" seria muito maior. Mas na~ e 

assim que funcionam os processos de admissao, A diferen9a modesta que 

estimamos nos escores no SATe resultado direto de politicas de admissao 

que consideram muitos fatores, e que levam a aceita~ao de urn certo nu

mero de estudantes cujos escores no SAT sao inferiores aos de urn nume

ro significativo de alunos rejeitados - padrao que se aplica a estudantes 

provenientes de todos as grupos raciais e etnicos. 

Nao obstante, hi algumas varia~6es significativas entre as cinco 

institui~6es, em termos dos presumfveis efeitos de polfticas racialmente 

neutras no perfil academico dos estudantes negros. Nas tres escolas 

relativamente menos seletivas, a introdu~ao de uma polftica de neu

tralidade racial teria seu impacto maximo nos matriculandos negros 
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com escares mais baixos no SAT. A razao disso e que os alunos 

negros com escores inferiores que se candidataram a tais institui,6es 

tiveram uma probabilidade muito maior de ser aceitos do que os can

didatos brancos com escores similares no SAT. Nessas trIOs escolas, 

a introdu<;ao de urn processo de admissao racialmente neutra elevaria 

os escores medios dos matriculandos negros no SAT em 4%, 7% e 

(no caso mais extremo) 9%. 

Nas duas universidades mais seletivas, urn processo racialmente 

neutro teria urn efeito muito mais limitado: 0 escore medio projetado 

no SAT, entre os alunos negros ainda matriculados sob a vigencia de 

urn processo de admissao racialmente neutra, seria apenas 2% mais 

alto numa institui<;ao e 1 % mais alto na Dutra. Dito de Dutra maneira, 

praticamente naD haveria diferenc;a entre as escares medias dcs que 

seriam rejeitados e dos que seriam conservados. 

Que e que explica esse resultado intrigante? Em termos sucintos, as 

duas universidades mais seletivas admitiram urn mlmero excepcional

mente pequeno de estudantes brancos au negros com escares inferiores 

a. digamos, I. I 00: nessa faixa do SAT, as probabilidades de admissao 

dos dois grupos foram essencialmente identicas (e, a rigor, em alguns 

casas, ligeiramente superiores entre as candidatos brancos de escares 

baixos, grupo que incluiu 0 recrutamento de alguns atletas). Nesses nl

veis relativamente baixos do SAT, aplicar a probabilidade pertinente de 

admissao dos brancos aos candidatos negros nao leva a uma reduc;ao 

significativa do numero de matriculandos negros. No caso dessas duas 

universidades, os efeitos principais da introdu,ao de uma politica de 

admissao racialmente neutra ocorreriam na faixa de escorcs de 1.200-

1300 no SAT. E nesses niveis mais altos que a probabilidade de admis

sao dos brancos e muito inferior ados negros. Como resultado, ao apli

carmos as probabilidades dos candidatos brancos aos negros, constata

mos que urn grande numero de candidatos negros com escores nessa 

faixa do SATseria retrospectivamente rejeitado.:n 

o ponto principal fica claro: em todas essas institui,6es seletivas 

do G&EP, e especialmente nas mais seletivas, a imposi,ao de uma 

I 
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politica de admissao racial mente neutra teria urn efeito surpreenden

temente pequeno no perfil global dos eSCores de teste dos alunos 
negros restantes na gradua,ao. 

Admissao a institui<;6es de forma<;ao nas profiss6es 
liberais· 

Perguntas de natureza semelhante sobre os efeitos da elimina,ao 

das normas de admissao sensfveis a ra~a aplicarn-se as cscolas de 

profiss5es Iiberais. Nao temos pesquisas originais nossas a relatar nessa 

area. mas podemos chamar a aten,ao para outros estudos. que chega

ram a conc1us5es muito parecidas corn as que obtivernos em nosso 

estudo da admissao aos cursos de graduac;ao. 0 fato de os resultados 

serem tao scmelhantes nao causa surpresa. AfinaI, as principais esco

las de profiss6es Iiberais, como direito, medic ina e administrac;ao, Sao 

pelo men os tao seleti vas em sua polftica de admissao quanto os cursos 

de bacharelado e licenciatura altamente seletivos. E, como roi assina

lado no Capftulo 1, assumiram cornpromissos simi lares de aumentar a 
diversidade de suas popula,Bes discentes. 

o estudo mais abrangente, no nIveI dos cursos especializados em 

profiss6es liberais, foi conduzido por Linda Wightman, que examinou as 

credenciais de todos os estudantes que se candidataram, em 1990-1991, 

as 173 faculdades de direito norte-american as aprovadas pela Ordem dos 

Advogados dos EVA [American Bar Association (ABA)].)) Do total de 

90.335 alunos que se candidataram nessa oportunidade, 57% receberam 

pelo menos uma oferta de admissao. Nesse total se incJulram 42.287 bran

cos. 3.435 negros c 2.326 hispanicos. Os negros somaram 6.8% do total 

de alunos aceitos. enquanto os hispanicos responderam por4,6%. 

Wightman calculou de que maneira sc alterariam as percentagens 

dos cstudantes minoritarios aceitos, caso as faculdades de direito 

admitissem seus alunos cxclusivamente com base nas notas obtidas 

Vale lembrar que essas sao as carreiras cujos estudos especializados ultrapassam 
?S quat:o. anos do bacharelado c/ou licenciatura, a exemplo das profissoes da 
area medica, direito, engenharia, administra\=ao de cmpresas etc. (N. da T.) 
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durante a gradua<;ao e em escores padronizados de testes, usanda 

regress6es logisticas. Como em nossOS estudos sabre alunos de gra

dual'ao em faculdades academicamente seletivas, os resultados fo

ram dramaticos. Os negros teriam somado apenas 1,6% do tolal de 

estudantes aceitos, se todas as faculdades de direito houvessem de

cidido s6 admitir candidatos com base em notas e escores de testes. 

Os hispanicos teriam respondido par apenas 2.4%. 

Esses calculos exageram 0 impacto sistemico nos candidatos safdos 

das minorias, ja que podemos presumir que alguns dos que teriam sua 

admissao rejeitada em determinadas escolas, na vigencia de normas ra

cialmente neutras. seriam aceitos em faculdades de direito com requisi

los de ingresso menos rigorosos. Como Wightman dispunha de dados 

sabre todas as faculdades de direito aprovadas pela ABA, ela pode cal

cular 0 que aconteceria, na hipotese otimista de que todos os candidatos 

das minorias passiveis de ser aceitos por qualquer faculdade de direito 

viessem, de fato, a se matricular na melhor institui'tao em que fossem 
aceitos (me sma que isso implicasse entrar numa institui<;ao de posic;ao 

muita inferior na hierarquia dessas faculdades, na qual, em muitos ca

sas, a ajuda financeira oferecida seria menor). Nessa eventualidade im

provavel, a proporc;ao de negros no total de estudantes matriculados em 

faculdades de direito em 1991 teria sido de 3,4%, enquanto a de hispii

nicos teria sido aproximadamente a mesma. 
As implica~6es da ado~ao de urn processo indiferente a ral'a seriam 

particularmente severas nas faculdades de direito rnais prestigiosas. 

Wightman dividiu as escolas de direito em seis categorias, conforme 0 

escore media da coorte de ingresso no LSAT. Se todos os alunos fossem 

aceitos exclusivamente com base nos escores no LSATe nas notas ante

riores, a camada superior das faculdades (isto e, as 25-30 escolas mais 

seleti vas) veria sua aceita~ao de negros cair de 6,5% para menos de 1%. 

Em contraste, 30,4% da coorte de ingresso da sexta camada de escolas, 

a mais baixa, se comporiam de estudantes negros. 
Uma analise semelhante das admiss6es a faculdades de adminis

tra~ao foi feita pelo Battelle Memorial Institute para a Conselho de 
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Admissao a Cursos de P6s-Gradua~ao em Administra~ao. _,4 Esse es

tudo constatou que as fndices gJobais de aceita~ao foram muito simi

lares entre as grupos raciais, com 71 % dos candidatos bran cos. 70% 

dos negros e 78% dos hispanicos sendo admitidos na faculdade que 

representava sua primeira ou segunda op~ao. Mas as notas anteriores 
e os escores de testes dos candidatos aceitos diferiram acentuadamen

te entre esses grupos. Os alunos brancos aceitos tinham notas medias 

de 3,2 pontos, comparadas a 3,0 entre os negros e 3,0 entre os 

hispanicos.t2 Os escores no Teste de Admissao a Cursos de P6s-Gra

dua,ao em Administra,ao (GMAT) [Graduate Management Admission 

Test] tambem exibiram uma varia~ao consideniveL com os estudantes 
brancos obtendo uma media de 544, as negros, de 465, e as hispani
cos, de 498. 

Os pesquisadores do Instituto Battelle conduziram uma analise 

multivariada, para determinar a probabilidade de admissao de candida

los vindos de diferentes grupos raciais, mantendo constantes as notas, 
as escores de testes, a idade, 0 sexo e assim par diante. Essa analise 

revelou que as candidatos negros tinham 2,7 vezes mais probabilidade 

de ser aceitos do que as brancos com dados companiveis. Os candida
tos hispanicos tinham uma probabilidade 2.8 vezes maior de ser admiti

dos. Aparentemente, a vantagem maior coube aos candidatos negros 

com escores no GMAT abaixo do percentil 50, e que se candidataram a 

instilui~6es altamcnte selctivas (julgadas pelos escores eIiminat6rios do 

GMAT). Embora urn numero relativamente pequeno desses candidatos 

tenha sido aceito, indepcndentemente da ra~a, as candidatos ncgros com 

essas caracterfsticas tiveram uma probabilidade sete vezes maior de in

gressar nas escolas mais seletivas do que as candidatos brancos cum 

escores abaixo do perccntil50. Infelizmentc, 0 estudo do Instituto Battelle 

nao fornece uma estimativa direta do efeito da ado~ao de politicas indi

ferentes a ra~a na matriculados negros. Pelos dados de admissao, entre

tanto, inferimos que tais efcitos seriam considenivcis. 

Nao encontramos estudos companiveis sabre 0 efeito das norm as 

de admissao sensiveis a ra~a nas faculdades de medicina. No entanto, 
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dados obtidos par Cross e Slater na Associa,ao Norte-americaoa de 

Faculdades de Medieina indicam diferen,as semelhantes nas notas me

dias em pontos [NMPj. Par exemplo, nos eursos de gradua,ao em cien

cias anteriorcs a formac;ao em medicina, a mediana das NMP entre os 

negros aceitos nas faculdades de medic ina em 1996 foi 3, I, comparada 

a uma mediana das NMP de 3.6 entre as brancos." Tal como em nos so 

estudo de cinco institui<;ocs seletivas, a mediana dos cscores de teste 

dos negros aceitos em faculdades de medicina foi inferior ados brancos 

rejeitados. A implica,ao disso e que uma politic a de admissao racial

mente neutra reduziria drasticamente 0 numcro de estudantes negros 

matriculados, sobretudo nas faculdades mais seletivas. 

Podem as preferencias baseadas na classe substituir 
as preferencias baseadas na ra,<a? 

Alguns dos que se opoem as preferencias raciais por uma ques

tao de principio defenderam a substitui,ao de las pelo que pas sou a 

ser chamado de "a,ao afirmativa baseada na elasse". na qual a prefe

rcncia nas admissoes seria conccdida 11aO com base na ras;a, mas na 

baixa rcnda familiar. Como os negros sao desproporcionalmente mais 

numcrosos entre os pabres, os defcnsores dessa tese acreditam que 

uma polftica baseada na c1asse atingiria a diversidade racial. ao mes

mo tempo restringindo a preferencia aqueles que tivessem sido obri

gados a superar uma autcntica dcsvantagem economica.
36 

o cconomista Thomas Kane fez urn exame criterioso da viabilida

de dessa abordagem e concluiu: "Nenhum substituto da ncutralidade 

racial po de amortecer substancialmente 0 efeito da suspensao das pre

fercncias raciais. 0 problema e numerico."37 Embora os negros e ou

tras minorias ten ham uma probabilidade muito maior do que os bran

cos de provir de famnias pobres. eles ainda comp6em a minoria dos 

norte-americanos de baixa renda em idade universitaria. Alem disso, 

os candidatos das minorias pobres tern muito menos probabilidade de 

obter cscores altos nos testes do que os candidatos brancos pobres. 0 

numero absoluto dos estudantes minoritarios que provem de famflias 
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de baixa renda e obtcm escores elevados e muito pequeno. Como re

sultado. de acordo com a analise de Kane. os negros e hispanicos res

ponder,am por apenas 17% do total de estudantes de baixa renda que 

conclUlram 0 curso secundario em 1992. e que tambem obtiveram es

cores nos 10% superiores das turmas em testes padronizados. Esses 

alunos co~ escor~s elevados constituem, e claro, 0 grupo do qual as 

cscolas mms seletlvas ern termos acade'm"cos extrae d'd , . m seus can I atos 
a admlssao. Kane concluiu: 

Se lum~ faculdadeJ quisesse que sua coorte de ingresso "se parccesse com 
a Amcflca", em terrnos de nra e et '. t '. . I . . <... ma, ena que se eClOnar apt'IlQs candi-
datos de b31xa renda. C .. ) Preferir candidatos de haixa renda e com esco

res clevados a candidatos de alta renda com escores sirnilares faria com 

que sua coorte de ingresso se parecessc urn pouco mais com 0 pals como 
urn todo, embora tlaO muito.·l~ 

Os dados de admissao dus instituil'oes do G&EP nao contem inC _ _ _ lor 

m~<;oes hdedignas em mlmero suficiente sobre a instru<;ao ou a rcnda dos 

~aIS para permitir calculos semelhantes. Sabemos, cntretanto. que essas 

f~culdades e univ.ersidades altamente seletivas tern ainda menos probabi

h~ade do que as laculdades e universidades em geral de atrair urn grande 

numero de estudantes realmcntc de baixa renda, que passam ficar It altura 

de seus padr6es acaden:icos. Essa conclusao e corroborada pcla expe '_ 
, ' d n 
enel~ a uniea institui<;ao do G&EP em que dispusemos de uma mcdida 

Parcial do status so' .' " d . . Clo-economlco c todos as candidatos de 1989. a sa-

he~, lnl"or.mat;oes sobre a fonna<;ao educacional dos pais (urn dos princi

palS predltores da renda. da riqucza c da c1assc social). Entre os candida

tes a es~a instit.ui<;ao, apenas 10% provinham de famnias em que nenhum 

dos genttores tmhadiploma de bacharel e, nesse grupo, os brancos soma

ram mais do dobra dos negras. 39 

Embora nos faltem dados s6lidos sobre a perfil s6cio-economico 

d~)s.ul1lversos de candidatos do G&EP. foi-nos posslvel analisaro status 

sociO-econornico dos matriculandos desse baneo de dados, Visto q . . . ue 
as IIlstltUl<;oes do G&EP procuram matricular indivfduos das classes 

desfavorecidas. presumimos que os candidatos aceitos por elas tenham 
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re!letido com bastante exatidao as caracteristicas de lOdos os que 

buscaram admissao tendo credenciais razoavelmcnte competitivas. 

Para descrever 0 perfil global das turmas que ingressaram em todas 

as 28 escolas do G&EP em 1989, eonstruimos urn indice do status 

s6cio-econ6mico (SSE) adaptado as caracteristicas dessa popula

~ao.4() (Todas essas medidas, no entanto, cstao longe de scr perfeitas. 

Elas minimizam substancialmente as difercn~as de reClirsos entre 

negros e brancos, pois nao conseguem captar as enormes defasa

gens que persistem entre brancos e negros na acumula,ao de rique

za, especialmente em ativos financeiros, depois de feito 0 controle do 

grau de instrucrao e da renda. 41) 

Os resultados descritivos obtidos com 0 uso dessa medida gros

seira do status s6cio-economico (inclusive as cifras comparavcis rela

tivas a popula<;ao nacional pertinente) esUio resumidos no Gnifico 2.12. 

Destacam-se tres padr6es distintos: 

Primeiro. como seria espenivcl. a percentagern de matriculandos 

negros de baixo SSE no G&EP e muito maior do que a percenta

gem correspondente de matriculandos brancos - 14% contra 2%. 

o que impressiona ainda mais, no entanto. em bora deccrto nao 

chegue a surprccnder, e a dimensao reduzida desses dois grupos, 

quando comparados as populac;ocs nacionais equipaniveis (50% 

do total de negros e 22% do total de brancos nos grupos etarios 

relevantes). 

No extremo oposto da escala. 15 % de todos os matriculandos ne

gros e quase metade do total de matriculandos brancos (44%) pro

vinham de familias de alto SSE - comparados a apenas 3% da 

popula~ao negra nacional e a 11 % da popula,ao branca nacional. 

Par ultimo, 0 grupo de SSE medio inc1uiu, de longe, a maior parcela 

de matriculandos negros (71 %) e pouco mais de metade dos 

matriculandos brancos (54%). Os negros das institui,6es do G&EP 

tendcm muito mais do que os negros em geral a provir dessa categoria 

intcrmediaria. ao passo que os matriculandos brancos tern menos pro

babilidade do que as brancos em geral de sc encontrar nela. 
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<:nifico 2.12:"Di~tribui'tao dos MatricuIandos do Banco de Dados Gradua
'tao e Exp~rlencl3 Posterior e dos Estudantes em Idade Universit<iria em 

roo.' "'" o~~"'. '''~r:;Z:::'i ,~. . 

0% 

G&EP Naciena! G&EP Nacienal I 

Medio Alto I[ 

Estates sOcioecon6rrico 
F __ I 
~~n~~: l~~~~o dc Dados Graduar;5.o e Expcriencia Posterior e Recenseamento dos 

~~~~~:\'~ Ve~ no Apendice B a d~finir;:1o do status socio-cconomico. As pen::entagens "nacio-

d
aselam-se no grau de mstrur;5.o e na renda das familias dejovcns dc ~J6-JS:111 . 

segun 00 censo norte-americano de 1990. os. 

As origens s6cio-economicas dos matriculandos das instituicocs 

do G&EP diferem muito da distribui,ao nacional, em virtude da c~m
provada correla~ao entre 0 grau de instruc;ao e a renda dos pais e 0 

preparo e as reahza,6es academicos dos f,·lhos "Qua d . ' , . n 0 separamos 
as matnculandos de acordo Com a seletividade das escolas frequenta-

das, encontramos ° padrao esperado: as institui,6es de SEL-I matri

culam a percentagem mais alta de estudantes de alto SSE ta t , n 0 nc-
g~os quanto brancos, e as de SEL-3 ficam na outra ponta da distriblli-

,ao. As dlferen,as, contudo, Sao surpreendentemente peqllenas. Por 

exemplo, 12% dos matriculandos negros das escolas de SEL-I Vle

ram de familias que correspondiam a nOSSa defini~ao de baixo SSE. 
nas escolas de SEL-3 17m dos alu . t·· ' 

• 'lC nos satls lzeram a esse criterio 
Nas escolas de SEL-l, apenas 1 % dos matriculandos brancos vinh~ 
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de familias de baixo SSE, em compara<;ao com 2% nas institui,6es 

de SEL-3, 
Essas cifras demonstram quao pouco realista e acreditar que as 

escolas do G&EP poderiam diversificar seu corpo discente - e preser

var suas altas qualificac;6es acactemicas - concentrando-sc ainda mais 

do que hoje no status s6cio-economico de seus candidatos, Os encar

regados das admissoes continuam sumamente interessados em recru

tar admitir e matricular estudantes qualificados que provenham de 

m~iOS pobres. scja qual for sua ra,a. [sso tanto constitui uma faccta da 

busca d. diversidade quanto urn reflexo de antigos compromISsos de 

matricular "jovens carentes, mas esfor<;ados", na linguagem de uma 

autra epoca. Embora alguns crfticos passaro supor que as uni~~rsida
des nao se esfon;am 0 bastante para encontrar candidatos quahhcados 

de baixa renda, e provavel que essa seja uma acusayuo injusta. as 
curSOS de graduac;ao podem obter - e obtem - listagens de todos as 

alunos de curso secundario nos Estados Unidos com TIotas c cscores 

de testes acima de urn certo nfvel. Portanto, 0 problema nao esta no 

fato de candidatos pobres mas qualificados nao screm descobertos, 

mas em que, para comec;o de con versa. simplesmente existem 

pouquissimos desses candidatos. . 
As politicas de ajuda financeira pretendem eliminar as barrelras eco

nomicas que, nao fosse por elas, impediriam os estudantes pobres de 

frequentar institui90cs seletivas, qualquer que fosse sua [39a. Atualmente, 

alaumas institui90es do G&EP suprem todas as necessidades de todos 

asOestudantes de Camnias pobres que saa admitidos. Essa e uma politic a 

dispendiasa, mas tern sido considerada uma importante priori dade 

institueional. E claro que urn program a de admissao baseado na classe 

seria ainda mais caro - provavelmente, teria urn custo proibitivo. 
E incontestavel que as escolas do G&EP continuam a contribuir 

para a mobilidade social. Entretanto, hoje em dia eJas 0 fazem, primor

dial mente, ao darem excelentes oportunidades educaclOnars a alunos 

provcnientes da classc media. a meio acadcmicamente competiti YO des

sas instituic;5es - tanto particulares quanto public as - torn a poueo rea-
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lista esperar que elas atendam a urn grande numero de estudantes oriun

dos de meios real mente desfavorecidos; a seu modo, 0 faro de 14% dos 

matriculandos negros dessas escolas virem de familias de instru9ao li

mitadae baixa rcoda e ootave!. Ao mesma tempo, incentivar urn grande 
numero de alunos da classe media, negros e braneos, a frequentar insti

tui<;oes de ponta permite que aqueles que trabalharam com afinco deem 

o passo seguinte. Em geral, e preciso mais de uma gerac;ao para se che

gar aos patamares superiores da escala socio-economica. 

*** 
Os dados apresentados oeste capitulo levam a cinco conclus6es 

que se destacam como particularmente importantes: 
Primeiro, cstimamos que a ado~iio de uma norma rigorosamente 

neutra em rela<;ao a ral'a reduziria em 50% a 70% a frequencia dos 

negros nessas faculdades e universidades academicamente seletivas. 
Essa e a constata<;ao central deste capftulo. De acordo com essas csti

mati vas, se os negros fossem aceitos nas mesmas propor<;6cs que os 
brancos dentro de cada intervalo do SAT (nossa definil'ao de neutrali

dade racial), os matriculandos negros de 1989 nao teriam constituido 

mais de 3,6% da coorte de ingresso nessas institui<;oes. 
Segundo, as escolas mais seletivas teriam as quedas mais acentu

ad as na freqtiencia dos negros. A propor~ao de alunos negros ness as 

institui<;6es diminuiria de cerca de 7% para aproximadamente 2% do 

total de estudantes. 

Terceiro, a nccessidade de mostrar sensibilidade a ra~a ao tomar 
decis6es sabre a admissaa. casa se pretenda matricular mais do que 

urn pequeno numero de eSludantes negros. brota diretamente das 
disparidades persistentes no aproveitamento academico prc-universi

tario de alunos negros e brancos. aliadas a qualidade extraordimlria 
dos conjuntos de candidatos a disposil'ao das faculdades e universi

dades mais seletivas. As disparidades raciais nos escores de testes e 

nas not as do curso secundario sao substanciais e nao dao sinal de 
desaparecer num futuro previsfvel. Essas diferen<;as ganham urn vulto 
especial nos processos de admissao das escolas do G&EP, graps ao 
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sucesso destas em atrair inumeras solicitavaes de estudantes bran

cos excepcionalmente bem preparados. 

Quarto, as preferencias baseadas na classe nao podem substituir a 

politica baseada na rava, se a objetivo for matricular turmas que ten ham 

excelencia academica e sejam diversificadas. Embora seja verdade que 

as estudantes negros tem muito mais probabilidade que as brancos de 

provir de faroflias de baixo status s6cio-econ6mico, existem quase seis 

vezes mais alunos brancos do que negros que provem de familias de 

baixo SSE e apresentam escores de testes acima do limiar exigido para 

obter acesso a faculdades all universidades academicamente seletivas. 

Como resultado, mesmo que fosse possivel, em termos financeiros, ad

mitir um numero substancialmente maior de candidatos de baixa renda, 

o numero dos estudantes vindos das minorias 56 seria marginalmente 

afetado par isso. Ademais, a substitui,ao da sensibilidade a ra,a par um 

sistema baseado naelasse social reduziria drasticamente a qualidade do 

conjunto de candidatos negros e hispanicos viciveis, prejudicando seria

mente 0 objetivo de preparar lfderes minoritarios com 0 maximo de cOffi

petencia para a sociedade e as profissoes liberais. 

Quinto, as credenciais academicas dos estudantes negros que se

riam rejeitados, caso se aplicasse uma politica de neutralidade racial, 

sao muito boas, se julgadas par qualquer escala absoluta, e ficariam 

apenas ligeiramente abaixo das dos alunos negros que seriam conser

vadas. As instituir;oes seletivas atraem candidatos minoritarios suma

mente talentosos. 
As mcdidas numericas da qualifica,ao academica (principalmente 

as escores nO SAT e as notas do curso secundirio) desempenham um 

papel importante na triagem dos candidatos as escolas seletivas, po

rem nao sao, de modo algum, as (inicos fatores levados em conta. 0 

mito do merito puro, acalentado e celebrado par muitos, pretende 

levar-nos a crer que essas institui~6es s6 querern os estudantes "bons 

de livro e bons de teste", e que as preferencias raciais vern interferin

do na ciencia exata que tal criteria implicaria. Mas a verdade e que 

aceitar estudantes e muito rnais uma arte ecletica e interpretativa -
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com decis6es baseadas no juigamento, na experiencia e, as vezes, ate 

no saber acumulado - do que uma serie de dlculos de formulas. 

Este conjunto global de dados pode ser interpretado como uma 

prova de que as esfor,os de inumeras faculdades e universidades para 

matricular um corpo discente diversificado tem "funcionado". Podem 

tam bern ser interpretadas, pelos crfticos desses prograrnas, como LIma 

prova de que levar a ra~a em conta nas admiss6es tern funcionado bern 

demais. E nossa esperan,a, contudo, que as lei tares suspendam seu 

julgamento a respeito do valor desses program as, ate que se apresen

tern mais informay6es, nos capftulos seguintes, sobre 0 desempenho 

academico e a hist6ria posterior de vida dos estudantes ncgros que 

foram admitidos, bem como sobre as consequencias educacionais mais 

amplas da presen,a de estudantes provenientes de meios diversifica
dos nos campi universitarios. 

Notas 

I. 0 Peter.wl/:~ Guide e 0 Barrol/'s classificam as faculdades e universidades por 

grau de seletividade, usando uma combina~5.o de escores de testes. notas obtidas 

no curso secundario e indices de aceita~iio. A edi~ao de 1998 do Peterso/1 :\. 

Guide colocou apenas 212 cursos de quatm anos em faculdadcs e universidades, 

ou cerca de 12o/r} de radas as instituil,Coes que 0 guia c1assificou nos EUA. numa 

de suas duas categorias superiores - as que inclucm quase todos os cursos de 

gradual,Cao do universo da Gradua~ao e Expcriencia Posterior. As duas categorias 

muis elevadas usudas pelo Barron:~ em 1982 inciuem 90 instirui<;:oes, enq~UalllO 
as tres categorias superiores inclucm 229. 

Usando a analise de regressiio, Thomas J. Kane (no prelo) estimou que um grau acentuado 

de prcferencia racial s6 aparece nos 20% superiorcs de todus as illstitui~6es com cur

sos de quatro anos; ele observou um grau muito rcduzido de prefercncia no quintil 

seguinte e nenhurn nos 60% restantes de todas as institui~6es com cursos de qualm 

anos. Michael T. Nettles e seus colaboradores usaram uma metodoloe:ia scmc

Ihante c chegaram a conciusoes parecidas (Nettles, Perna e Edelin [~o prelo], 
p. 32ss.). 

2. Por todas as raz6es 6bvias. hi urn cnorme grau de intercsse nos escores dos testes e. 

em particular, na~ difcren<;:as faciais entre csses escores. Ver, por exemplo. 0 artigo de 
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Ethan Bronner na primeira pagioa do New York Times (Bronner, 1997) e a 

corrcspondencia subseqliente (New York Times, 14 de novembro de 1997 p. 34). 

o livro de Jencks e Phillips (no prela) contem 0 melhor resumo dispon(vel dus 

pesquisas rccentes sabre as tendencias dus diferen~as nos escores de teste e 

sabre 0 que se conhece de suas causas e conseqUencias. As hipoteses examinadas 

incluem as pretensos efeitas das diferen~as geneticas. das forr;as ambientais e 

culturais, dos fen6menos sociopsicol6gicos e da diston;ao na conceprrao do 

teste. 

3. 0 mesmo resultado seria obtido, caso sc utilizassem as notas do curso sccundario 

como (mica criteria de admissao. Kane, portanto, calcula que, "se uma faculdade se 

baseasse inleiramente nQ<; medias globais do curso secundario para classificar as estu· 

dantes, e se admitisse apenas as que estivessem no ten;o superior das classes, seus 

calouros bran cos terium 180 pontos mais do que as calouros negros, na combinw;ao 

Jos escores verbal c macematico do SAT". Similarmente, Kane estimou que. nos 20% 

de faculdades de todo 0 paIs que tem os escorcs de teste mais baixos, onde a norma e a 

admissao irrestrita e hJ pouca au nenhuma sclc~iio. os escores medias dos negros fica

riam 135 pontos abaixo dos obtidos pelos brancos - uma diferen~a mais ou menos 

comparavel ao hiato de 146 pontos entre negros e brancos nos 20% superiores de todas 

as faculdades. Ver Kane (no pre!o) e a versuo extensa anterior desse artigo (Kane. 

1997). 

4. As cinco instituivoes em rela.:rao as quais dispomos de dados detalhados sobre as ad

miss6es inclufram tres universidades particulares e duas faculdades co-educacionais 

de ciencias e humanidades. Essus cinco escolas representam uma certa gama de condi

~oes (tamanho, 10calizaIYao e grnu de sc1etividade) e sao mais ou menos representativas 

do universo de instituilYoes do G&EP. Emretanto. nao foram t!scolhidas par serem esta

tisticamente representativas desse conjunto de escolas - e muito menos do universo 

consideravclmente maior das t!scolas menos seletivas. Dados de admissao detalhados, 

do tipo dos que sao analisados aqui, sao de diffcil obten9uo, e essas cinco institui90es 

foram eseolhidas, em parte, por terem arquivos c1etronicos bern documentados e con

cordarcm em eoloc:.i-los a nossa disposilYao. A media global dos escorcs do SAT dos 

mlldid{/ftl.l" a e:-.sas escola.s distribuiu-sc entre 0 piso dt! 1.20{), noma das faeuldades de 

ciencias e humanidades. e 0 teto de 1.200, em duas das universidades; os cscores medi

os dos 1IU1lnculalJdo.l" no SAT situaram-se entre cerca de 1.240 e aproximadamentc 

1.350. (Todos esses escores foram anteriores a recentraliza~ao, em 1995. das medias 

dos cscores nos testes: depois da recentralizavuo, a media nacional dos esc ores subiu 

mais ou menos 75 pont as no SAT verbal e 25 pontos no SAT mate matico.) A estatfstica 

resumida dus cinco escola.s aqui apresentadas c a media simples dos dados dos eandi

datos e matriculandos, individualmente considerados. Nao podemos identifiear essas 

instituiltoes ncm fornecer individualmentc os dados relativos a elas, em virtude da ne

ce:-.sidade de respeitar os compromissos de sigilo. Entrctanto, analisamos indlVldual

m..:nte os dados pertinentes a eada escola, a fim de nos certificarmos de que 0 processo 
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de calculo da media nao havia produzido resultados enganosos. Em termos gerais, os 

padroes sao notavehnente coerentes. 

5. Quando falamos em "candidatos", na verdade nos referimos a "pedidos de rnatrfcula". 

Alguns dos candidatos a uma dada esco1a do G&EP tarnbem se candidataram a uma ou 

mais das outras, assim como a instituivoes fora desse universo. 0 envio de multiplos 

pedidos de matricula significa que 0 numero de candidatos e sempre inferior ao de 

solicita90es. Mais adiante, neste capftulo, examinaremos em detalhe a superposilY.1o de 

pedidos e discutiremos suas impIica90es para esta an6Jise. 

6. Em duas dessas cinco escolas, tambem dispusemos de informa~6es sobre a classifica

lYao de uma grande parcela dos candidatos em suas turmas do curso secundario. 0 

quadro de 6timas qualificalYoes pennanece inalterado quando visto por esse prisma. 

Mais da metade de todos os candidatos negros situava-se nos 10% superiores de suas 

turmas do secundano, 0 mesmo se dando com mals de 3/4 do total de candidatos bran

cos. Concentramos a maior parte desta discussao nos escores de testes. em vez da 

c1assificalYao nas turmas do curso secundario, em virtude de considera90es relativas 

aos dados, e tambem porque a posilYao na turma, durante 0 curso medio, e obviamt!!1te 

afetada pelas qualifica~oes academieas dos outros membros da c1asse. 

7. Faltam-nos registros igualmente detalhados sobre as coortes de 1976 nas outras tres 

escolas, mas temos os escores no SAT de todos os matriculalldos negros e brancos de 

1976 e 1989 em todas as cinco escolas, bern como nas demais 28 faculdades e univer

sidades inclufdas neste esrudo: esses dados (alguns dos quais sao mostrados rnais adi. 

ante) sugerem fortemente que a compara9ao feita a partirdessas duas escolas nada [em 
de atipica. 

8. Alan Krueger (comunicarrao pessoal) assinalou que, se 0 escore medio dos negros no 

SAT tivesse ate uma elevarrao modestaem rela9ao a media dos brancos, a propon;:ao de 

negros acima de urn ponto fixo eliminat6rio na cauda direita da distribuilYao aumenta

ria substancialmente (presumindo-se que houvesse uma distribuilYao normal dos esco
res de teste). 

9. Philips, Crouse e Ralph (no prelo): Hedges e Nowell (no pre!o). 

J o. Citado em Casper, 1995, p. 4. 

II. Wightman, 1997,p. 16. 

12. Nenhurna das concIusoes aqui enunciadas se aitera, tampouco, quando acrescentamos 

as notas escolares como urn segundo criterio numerico. Elas cambem tern importancia. 

mas estao igualmente longe de ser decisivas. 

J 3. S6 dispomos desses dados em relalYao a tres das cinco escolas sobre as quais temos 

registros detalhados de admissao. Entretanto, os padroes observados nelas sao muito 

semelhantes, e ficarfamos surpresos se os de outras escolas de igual seiecividadt! fos

sem muito diferentes. Nessas tres instituilYoes, os indices globais de admissao (total de 

candidatos com ingrcsso aprovado, dividido pelo total de candidatos de cada tipo) fo

ram de 39% dos candidatos negros, 44% dos herdeiros nao negros e 22% dos nao 
negros e nuo herdeiros. 
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14. A quinta faculdade nao dispunha de dadas sabre a coorte de 1951. Mostramos 

apenas 0 escore media no SAT de lodos os estudantes de 1951, pois. nn epoca, 

pouquissimos alunos provenientes das minorias a freqUentavam, e a identifica

<;5.0 dos estudantes por ra<;a/etnia nos registros insritucionais era muito irregu

lar. 

15. E diffcil imaginar qualquer polftica de admissao que de fato fosse perfeitamente "neu

Ira em lermos faciais". A rarra esta associada a lantos aspectos da vida. nos Estados 

Unidos. que pralicamente qualquer Dutro atributo dos candidatos - escores no SAT, 

escola frequentada no curso secundario, ocupa<;ao e grau de instrUl;ao dos pais - tern, 

por assim dizer, um componente racial. Usamos a expressJo "racialmen!e neutra" no 

sentido de urn presumfvel desconhecimento da ra~a do candidato por ocasi50 da solici

ta<;uo de ingresso na faculdade, mantendo-se inalteradas todas as demais caracteristi

cas. 

16. Essa abordagem poderia ser aprimorada, construindo-se um modelo de regressuo 

logistica que previsse a admissao dos candidatos brancos. com base em variivds como 

os escores no SAT e a coioca9ao na turma durante 0 curso secundario, e depois preven

do a admissao de alunos negros mediante 0 uso desse modelo. Fizemos algumas expe

riencias com essa abordagem mais complexa (que foi usada por Wightman [1997], por 

exemplo, no estudo que elaconduziu sobre a admissao a faculdades de dircito), pocem 

outras variaveis, inclusive as notas no curso secundario, s6 nos foram acessiveis com 

respeito a parte de nossa amostra. Seja como for, os resultados de nossos experimentos 

foram qualitativamente similares aos obtidos por meio da abordagem rnais simples que 

aqui descrevemos. 

17. Esta abordagern sirnplificada nao leva em conta 0 modo como a altera9iio das probabi

lidades de admissao de qualquer grupo de candidatos (mantendo-se inaltcradas as de

mais condiyoes) acarretaria mudan~as nuo pretendidas no tamanho das turmas. Apli

car as probabilidades de admissao dos brancos aos candidatos negros e conservar as 

mesmas probabilidades para as candidatos bran cos causaria uma redu~ao do nurnero 

total de rnatriculandos. porque as probabilidades dos brancos sao inferiores as dos 

negros. Nesse caso, a corre<;ao desse efeito (e a manuten<;:ao do tamanho arual das 

turmas) aumentaria em cerca de 5% as probabilidades de admissao de candidatos bran

cos e negros (de 25% para pouco mais de 26% entre os brancos, e de 13% para 13,6% 

entre os negros). 

17a. Com base em dados obtidos da Universidade da Calif6rniaern Berkeley, lOde abrH de 

1998 (Public Affairs Office). E raro os cientistas sociais terem a oportunidade de com

parar calculos hipoteticos com urn verdadeiro "cxpcrimento natural", conduzido inde

pendentemente e em datapoSferio}" a feilUra dos calculos hipoteticos. 

18. Emboras6 tivessemos os registros completos de admissao de cinco ins(ilui~oes. dispo

mas de dados sabre 0 "rendimento" das candidaturas de brancos e negros em dezessete 

faculdades e universidades. Apenas em urna delas 0 rendimento dos candidatos negros 

foi lao alto quanto ados brancos. Atribuindo peso I a cada institui<;ao. conslatamos 
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que a defasagem media entre brancos e negros quanto ao rendimento. nas cinco escolas 

em reiar;iio as quais dispomos de dados mais detalhados. corresponde a 14 pontos; nas 
outras doze institui90es, equivale a II pontos. 

19. Como observou Michael McPherson (comunica<;ao pessoal), a validade dessa aborda

gem depend~ de pressupostos referentes aos padroes de candidatura de negros e bran

cos. Usando mforma~oes obtidas dos levantamentos do G&EP sobre os matriculandos 

de 1989, estudamos em detalhe 0 nurnero de pedidos de admissao submetidos por 

ma~icui~ndos brancos e negros nas escolas do G&EP (ver no Apendice Burna expli

ca~ao mms detalhada dessa analise). Embora haja algumas pequenas diferen<;as quan

d~ os dados sao decompostos de acordo com os escores no SAT, 0 status s6cio-econo

mJCO e a sel~tividade da institui<;ao que 0 aluno passa finalmente a freqiientar, nenhu

rna dessas dlferenyas e suficienternente grande para ter muito peso. Grosso modo, ne

gros e brancos submeteram essencialrnente 0 mesmo numero de pedidos de adrnissao a 

outras escolas que nao as finalmente freqiientadas pelos candidatos. Alem disso os 

padroes negros e brancos de sOlicira<;oes de ingresso concomitantes (e de decis~es 
concomitantes de admissao), conforme 0 tipo de escoia, revelararn-se muito parecidos. 

Sera que esses padroes de candidatura persistiriam num meio racialmente neutro? E 
claro que a passagem para urn processo de adrnissao rncialrnente neutro poderia afetar 

o nume.r~ de candidatos negros (como sera discutido rnais adiante, neste capitulo). A 

probabJhdade reduzida de conseguir a admissao poderia desestimular alguns candida

tos negros potenciais de se candidatarem a qualquer das escolas altamente seletivas. 

Tais cfeitos poderiam levar a novas redu~6es no nurnero de negros matriculados. 

Provavelmente, a rnelhor maneira de encarar 0 rendimento dos brancos e ve-Jo COmo um teto 

do rendimento provavel dos negros. Nas instituir;oes seletivas de alto custo. 0 rendi

mento dos brancos parece tender a continuar maior que 0 dos negros, por duas razoes: 

(I) pe.Io apego ~ais profundo de alguns estudantes brancos a detenninadas instituiyoes 

e.conJuntos ~e mstitui<;oes, em funyao de hist6rias famiIiares mais longas de frequen

Cia a cert~s tlpOS de escolas e da maior probabilidade de eles serem "herdeiros"; e (2) 

pelos majores recursos financeiros do estudante branco tfpico, que, em gera!, tern rnais 

liberdade para aceitarofertas de admissao de instituiyoes dispendiosas ou distantes de 
casa. 

20. 

21. 
Universidade da Calif6rnia em Berkeley, 10 de abril de 1998 (Public Affairs Office). 

Kane (no prelo). Urn comentarista do manuscrito deste livro sugeriu uma anaiogia 

pro~oca~tc com as cotas de importa<;ao de ayucar: para 0 nurnero restrito de produtores 

naClOllms de ayucar, 0 beneffcio e substancial, ao passo que, para os consurnidores 

que existem em numero muito maior, 0 CUSlO. sob a forma de prer;os rnais elevados. ~ 
tao insignificantc que chega a ser essencialmente invisfvel. Mas a natureza difusa des

se CUSlo para a massa de consumidores, como obscrvou nosso comentarista, nao deve 

levar-nos a apoiar as cotas de ur;ucar. Isso e absolutamente correto. No caso das udmis

soes universitarias sensfveis a ra~a, entretanto, a referencia de Kane ao estacionarnen_ 

to reservado aos deficientes ffsicos leva-nos para a dire<;i'io oposta. Ou seja, enquanto 0 
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grande grupo de pessoas prejudicadas pelas cotas de ar.;:ucar talvez nao se farra 

Duvie, por sec muiro pequeno 0 efeito pessoal exercido em cada uma delas, os 

candidatos qualificados e predominantemente bran cos cujas oportunidades tern 

uma meIhora marginal, em funr.;:ao da neutralidade quanto a rarra, tendem a 

exagerar, e nao a subestimar, os efeitos que a politica sensivel a ra~a exerce 

neles _ porque cada urn pode sentir·se confiante, ou ate exageradamente con

fianre, em que conseguiria "a vaga reservada para os deficientes ffsicos", se as 

nocmas de admissao sensiveis a carra fosse eliminadas. Nossa posir.;:iiO naa e que 

as beneficiarios-alva, ou 0 grupo mais difuso prejudicado pela existencia desse 

beneficia, ten ham intrinsecarnente urn valor maior. 0 que e.stamos dizelldo. 

antes, e apenas que e importallte avalita com exatidiio as cOllseqidncias 

provdveis das po[{ticas alternativa.~, Enquanto a massa de consumidores de 

aryucar pode subestimar os efeitos provaveis das cotas de importacao sobre ela. 

ou ignora-Ios por completo. os ansiosos candidatos as vagas das faculdades e 

univcrsidades academicamente seletivas estao, para dizer 0 minimo. excepcio

nalmente atentos aos efeitos da polftica de admissao sensivel a ra!,':a em suas 

probabilidades de aceitaryao em suas instituiry6es preferidas, Seu alto nivel de 

conseientizaryao c, em parte. uma conseqtiencia compreensivel do fato de as 

decis6es sobre a admissao terem enorme importancia para eles. 

Dados fornecidos pOl' Linda Wightman em correspondencia pessoal. A orientaryao do 

foco para as notas obtidas nO bacharelado. em vez dos escores de teste, produziu resul

tados muito similares. 
Na turma que ingressou em 1997, a Boalt Hall matriculou um aluno negro e quatorze 

hispanicos, em contraste com 48 estudantes negros e hispiinicos no ano anterior. A 

matrfcula de negros na faculdade de direito da UCLA [Vniversidadc da Calif6rnia em 

Los Angeles] teve uma queda de 50% (Morris, 1997, p. 80). A faculdade de direito da 

Universidade do Texas matriculou 4 estudantes negros, em contraste com 31 no anO 

anterior (Lederman et at., 1997, p. A32). Vma reportagem mais recente do New York 

Times (Bruni. 2 de maio de 1998, p. AI) sugeriu que 0 advento de polftieas de admis

sao racialmente neutras, no nivel da graduaryao, levou alguns estudantes e administra

dores africano-americanos de Berkeley a reduzir seus esforryos de recrutar os candida

tos negros de destaque aos quais foram oferecidas vagas na coorte de ingresso de 1998 

_ e ate a sugerir que eles considerassem sua ida para Stanford, Dana Inman, diretor de 

um programa de recrutamento de negros em Berkeley, teria declarado: "Oissemos a 

eles [os estudantes em potencial] que 0 ambiente e muito hostil e que nao somos bem

vindos aqui. ( ... ) Nao fizemos pressao para que eles viesscm para a Cal [Universidade 

da Calif6rnial." S6 0 tempo dini quc cfeito essas mudan!,':as visfveis de atitude, 

justificadas ou injustificadas, terao no rendimento. 

24. Aicm disso, os pr6prios processos de admissao vem mudando. Hi indfcios de que os 

programas de decisao precoce e a<;ao precoce estao-se tomando cada vez mais comuns 

_ e cada vez mais importantes, se medidos pela percentagem das turmas de ingresso 
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25. 

26 

27. 

28 

29. 

admitida atraves deles. Isso e importante para a questiio da ra!,':a e da admissao. porquc 

os beancos aparecem em numero desproporcionalmente grande nesses programas de 

admiss5.0 precoce (em grande parte, porcostumarem dispor de mais informa<;oes sobre 

determinadas escolas e sobre 0 processo de candidatura), e porque a probabilidade de 

admissao dos candidatos aumenta quando se pleiteiam uma aryao ou Uffia decisao pre

coces. Ver Avery, Fairbanks e Zeckhauser. 1997. Em suma, a maiorenfase nessas mo

dalidades de admissao favorece os candidatos brancos e, mantida a igualdade das de

mais condiry6es, tenderia a aumentar 0 numero relativo de estudantes brancos aceitos. 

Essa "vantagern da informa9ao" nos faz lembrarque e uma supersimplificary50 pensar 

que 0 processo de admissao seria, de algum modo, perfeitamente "neutro quanto a 
ra<;:a", se nao se utilizassem normas explicitamente sensiveis a ela. 

Wightman (1997, p. 28) registrou urn resultado mUlto parecido nas faculdades de di

reito. Usando essencialmente a mesma abordagem utilizada aqui, ela estimou que a 

.adoryao de uma polftica racialmente neutra naadmissao as faculdades de direito reduzi

ria a cota de matriculados negros a urn nivel aproximadamente igual ao que prevaleceu 

em 1965. Cross e Slater (1997) tam bern discutiram os efeitos sistemieos das nonnas de 

admissiio desconhecedoras da ra<;a em eursos de graduaryao. faeuldades de direito e 

faculdades de medicina seletivos. 

Ver no Prefacio e no Apendice A a discussao que relaciona as caracterfsticas das esco

las do G&EP com 0 universo mais amplo das faculdades e universidades acadcmica

mente seletivas. 

Na verdade, essa metodologia (explicadaem detalhe no Apendice B) examina os efci

tos conjuntos das decis6es de candidatura, admissao e matrfcula. Podemos ilustrar 0 

metodo, citando os dados referentes a urn intervalo do SAT e a uma categoria de esco

las. No ambito naeional, entre os alunos submetidos ao teste, houvc 59.314 bran cos e 

1.536 negros que obtiveram escores entre 600 e 700 no SAT verbal (a razao de negros 

para braneos foi de 0,026). Nas institui!,':6es do G&EP de SEL-l, houve 3.435 

matriculandos bran cos com escores nessa faixa no SAT verbal. Multiplicando a pro

porr;iio entre alunos testaclos negros e brancos pelo numero efetivo de matriculandos 

brancos, temos uma estimativa do numero de negros, nessa faixa do SAT, que teriam 

sido matriculados nas escolas de SEL-I, na vigencia de uma polfticaracialmente neu

tca: essa estimativa, no grupo de escolas de SEL-I do G&EP, corresponde a 89. Pode

mos compararesse numero com 0 numero real de matriculandos negros nesse intervalo 

do SAT. que foi de 229. 

Esses resultados baseiam-se na simula!,':ao que usou 0 SAT verbal. Uma simular;ao 

paraleia, usando 0 SAT matematico (descrita no Apendice B), produziu decJfnios ainda 

mais dramaticos na matrfcuJa projetada de alunos negros. Por exemplo, nas escolas de 

SEL-l, a pareela hipotetica seria de 1,6%, em vez de 2, I %. 

Nossa analise das decis6es concernentes it matrleula mostra que paree/as altfssimas 

dos estudantes negros e bran cos optaram por freqtientar as instituir;6es mais seletivas 

que os aceitaram. Isso se verificou com 90% dos respondentes braneos do 
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levantamcnto do G&EP e com 89% dos respondentes negros. 

30. Herrnstein e Murray, 1994, p. 476: D'Souza, 1991, p. 252: O'Sullivan. 1998, 

p. 41. 

31. Naturalmente. nao temos como saber que candidatos especfficos. num dado 

intervalo do SAT. seriam conservados ou rejeitados, mas podemos estimar II 

Ill/mero de eandidatos em cada faixa do SAT que seria incluido em eada um 

desses dois grupos. 

32. A preferencia pelos atletas afetaesses resultados, pelo menos num nivel modesto. Numa 

das instjtui~6es rnais seletivas de nosSO conjunto. pudernos retirar da amilise rodos os 

atletas recrutados: 0 efeito foi aumentar modestamente a diferenl.j:a dos escores dos 

cstudantes negros no SAT, antes e depois da imposil.j:uo de uma norma racialmente 

neutm. (lsso resultou de eJiminarmos dos dados alguns estudantes brancos com escores 

relativamente baixos no SAT.) Entretanto, as diferenl.j:as resultantes nos escores medios 

no SAT foram muito pequenas; 0 efeito do recrutamento de atletas nuo determina 0 

padrao geral desses resultados. 

33. Wightman. op. cit.. 1997. 

34 Dugan. Baydar. Grady e Johnson, 1996. 

12. No sistema norte-americano. a nota A equivale a quatro pontos por disciplina. (N. da 

T.) 

35. Cross e Slater, 1997, p. 16. Uma analise das admiss6es na faculdade de rnedicina da 

Universidade da California, em Davis (Davidson e Lewis. 1997). constatou que 0 pro

grama especial de admissuo dessa faculdade havia surtido "efeitos poderosos sobre a 

diversidade da populal.j:UO estudantil" (p. 1153). Os estudantes provenienles de minori

as somaram 43% dos "alunos sujeitos a considera~uo especial" e a NMP dessa catcgo

ria foi de 3,!. comparada a 3.5 na populat;:uo de contrale, composta de estudantes admi

tid os de acordo com as normas habituais. Os escores da popula9uo "sujeita a eonside

rat;:ao especial" no Teste de Admissuo as Faculdades de Mcdicina (MCAT) [Medica! 

College Admission Test] tambem foram significativamente inferiores. 

36. A exposir;iio mais completa da tese em defesn da ar;a.o afirmativa baseada na dasse 

encontra-se em Kahlenberg, 1996. 

37. Kane (a ser publicado). 

38. Idem. Kane utilizou dados do Estudo Longitudinal sobre aEducal.j:ao Nacional (ELEN). 

As famflias de baixa renda foram definidas como as que percebem renda igual ou infe

rior a 20 mil d61ares anuais. 

39 A percentagem de candidatos negros vindos de familias em que nenhum dos genitores 

tinha 0 bo.ch:ll"elado foi expressivamente superior b. percentagem compadvc\ de candi

datos bran cos. mas, como 0 total de candidatos brancos era muito maio\". 0 nllmero 

a!J.w!l/fo de candidatos hrancos provenientes de famflias sem bacharelado foi maioI'. 

Essc co mesmo padruo que Kane observou nos dados de ambito nacional. 

40. Nosso grupo de baixo status socio-economico compos-sc de matriculandos vindos de 

familias em que nenhum dos genitores concluira urn curso de graduut;:ii.o e em que 0. 
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41. 

42. 

remb familiar era infcflor u 22 mil doJares a""a,' ''". . , ~ 0 grupo de alto status socio-

eeO~16mico cump6s-st: dos que vinhum de familias em que pelo men os um dos 

gCl1ltores se formara no. "radu:l"- • f . . ., l"ao e em qut: a renda amiliar era superior a 70 
mil d61o.res anuais: 0 grupo de status s6cio-economico medio foi formado por 

lodos os demais. ~eu~indo dados dos questionarios de levantamento do Servil.j:o 

de Testes EducaclOnals, do Prajeto Cooperativo de Pesquisas insli{Ucionais e 

do G&EP. pudemos distribuir ncssas tres categorias 849(· do total de matriculandos 

do G&EP em 1989. Cal cui amos tambem as I,e'·"'n'a""" d ... ~. '" a popl1lw,:50 nado-
nal, :COlll base no n:r.:enseamento de 1990) em cada eategoria. limilando J 

anallse aos que s> e .' . e neontravam no mesmo grupo etario geral dos pais dns 

matneulandos de 1989. Como mostra a Tabela B") do Ape' d· B .- nIce. as percen-
tagens da popular;iio nacional em cada uma dus tres eategorias de SSE, em 1990. 

corresponderam a 28'7c, (baixo SSE). 64% (SSE medio) e 9% (alto SSE). Impu

sel1los esse teste rigoroso ;\ inclusiio no grupo de alto SSE a rim de poder 

estahelecer distin~6es entre os m:l.trieulandos do G&EP S h . • . . C ouvessemos cm-

p~ega~o ~m teste "mais faeil". suas eondit;:6es tcrialll sido satisft:itas por um 

nUllle!o tao grande de matriculandos brancos, que a vllriavcl do SSE (que empre

gamos noutros moment os do. analise) teria perdido sell poder de discriminar 

t:ntre os matriculandos do han co de dados G&EP. 

Oliver e Shapiro, 1995. 

Ja cm 1969, Humphrey Doermann ( ! 969). que foi diretor do setor de admiss6es do 

Harvard College enlre 1961 e 1966. chamou alenr;iio para a eorrcla~Jo clevllda entre 
os eseores de teste e a riqueza. 



Cap{tu!o 3 

Resultados academicos 

o processo de admissao - emocionalmente exaustivo como e para 

os es!Udantes, seus familiares e os pr6prios encarregados desse traba

Iho' - acaba chegando ao fim. Os estudantes sao aceitos, rejeitados ou 

colocados em listas de espera; fazem sua oP9ao entre as institui90es 

que os aceitam; reunem seus pertences e partem para a universidade

deixando os pais, como disse uma mae resignada, "a esvaziar os bol

sos em prol da causa do en sino superior". Todo urn novo mundo de 

escolhas coloca-se a disposi9aO. Alguns estudantes concentram-se, 

desde 0 primeiro dia, em preparar seus currfculos para 0 processo 

seguinte de solicita9ao de matricula, dali a quatro anos. Alguns come

moram a liberdade social que Ihes e concedida, por estarem sozinhos 

pela primeira vez na vida, enquanto outros sao atonnentados pela sau

dade. Alguns se descobrem momentaneamente confusos, uma vez atin

gida sua tao esperada meta de ingressar na faculdade, e ficam insegu

ros quanto ao que almejar em seguida. Alguns entregam-se aos estu

dos, enquanto outros sentem-se simplesmente perdidos. 0 processo 

de admissao - com 0 "sim" au "nao" que 0 conclui - nao tarda a ser 

percebido como tendo sido urn come90, e nao urn fim. 

Talvez a unica coisa que todos tern em comum e 0 fata de serem 

estudantes. Todos receberao notas. Com 0 tempo, se continuarem ma

triculados, todos escolherao uma disciplina de elei9aO. Alguns parti

rao cheios de arrependimentos ("Eu era jovem e idiota", disse urn 

respondente do levantamento Gradua9aO e Experiencia Posterior), 

enquanto outros nao levarao pesar algum ("Eu simplesmente achava 

cad a dia na faculdade melhor do que 0 anterior", disse outro). Inde

pendentemente do que a faculdade Ihes en sine sobre eles mesmos ou 

sobre a vida, e nao importa 0 que eles fa9am depois da formatura, 

105 
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suas experiencias como estudantes constituem 0 primeiro testemu

nho sahre a cficacia do processo de admissao. 

Algumas institui~oes tem procurado avaliar 0 processo de admis
sao atraves do examc sistematico de como varios grupos de a\unos se 

sairam na universidade, mas muitas nao disp5cm de tcmpo nem de 

rccursos para conduzir tais estudos. Ah~m disso, IS muito diffeil obter 

resultados confiaveis estudando uma uniea institui~ao. 0 numero rc

duzido dos a1unos que ingressam numa faculdade em detcrminado ana 

torn a arriscado tirar conclus6es pel a compara<;ao de subgrupos espe

eificos. Como os alunos dos cursos de gradua,ao vern de urn lcque 

variado de origens e fazem suas opC;6cs numa ampla gama de cadeiras 
(que incluem departamentos com filosofias muito distintas de atribui

,ao de notas), e diffcil saber por que diferentcs alunos tern 0 aprovei

tamcnto que tern. Essas dificuldades sao agravadas quando se estu

dam as experiencias dos estudantes vindos das minorias, ja que eles 

castumam somar urn numcro pequeno dcmais, numa dada turma, para 

permitir alga alcm de conclusoes caJcadas em impressoes. Embora 

seja possfvel tra~ar alguns padroes gerais (agora se publicam rotinci

ramente os indices globais de diploma,ao). e diffcil fazer analises mais 

apuradas numa popula,ao tao pequena. 

Apesar de s6 nos ter sida possivel examinar as probabilidades de 

admissao de subgrupos de candidatos a cinco das faeuldades e univer

sidadcs do banco de dados G&EP, pudemos analisar 0 desempenho 

academico de mais de 32 mil estudantes quc iniciaram seus tursos nas 

28 escolas do G&EP em 1989, bern como os caminhos percorridos 

por outros 30 mil que come,aram a faculdade no outono de 1976. 

Esses grupos inc1ufram mais de 2.300 estudantcs negros que ingressa

ram nessas faculdades no outono de 1989. bern como outros 1.800 da 

coorte de ingresso de 1976. 

Como se safram esses estudantes negros, inclusive 0 numero res

peitavei dos que teriam sido "retrospectivamente rejeitados", na vi

gencia de norm as neutras em rela~ao a ra<;a? Que propor~ao dos 

matriculandos negros sc formou? Como se compararam sells fndi-
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ces de diploma,ao com os de seus colegas brancos, e com os dos 

matriculandos negros e brancos em ambito nacional? Em que disci

plinas eles se formaram? Como foi seu desempenho academico, tan

to em termos de notas quanta em termos do desempenho que se 

poderia ter previsto com base em seus escores de teste e noutras 

caracterfsticas? Estas nao sao, em absoluto, as (micas perguntas que 

devemos formular ao aquilatar 0 valor de quatro anos de faculdade. 

Ainda assim, POliCOS discordariam de que a obten,iio de urn diploma, 

o aprofundamento dos conhecimentos em determinada area, 0 rece

bimento de notas pelo menos razoavelmente boas e (em bora isso seja 

o mais diffcil de medir) a realiza,ao do pr6prio potencial sao os pri

melfOS resultados pelos quais se deve julgar a politica de admissao 

das faculdades e universidades acadcmicamente seletivas. 

indices de diplomayiio ' 

A advertencia mais comUm que os pais fazem a seus filhos em 

idade universitariae: Forme-se! As historias sobre atletas dcstacados, 

que tem que decidir entre conc1uir os estudos ou aceitar of en as Iucra

tivas para entrar em equipes esportivas profissionais, frequentemente 

incluem comentarios tocantes sobre promessas feitas aos pais ou avos 

no sentido de que, houvesse 0 que houvesse, eles terminariam a facul

dade. Sem duvida, a preocupa,ao com a obten,ao do diploma e senti

d~ pelo menos com a mesma intensidade - embora esta seja menos 

dlvulgada - entre os nao atletas e suas familias. Qualquer pessoa que 

tenha conversado com maes e pais de alunos que pensam em trancar 

te~porariamente a matrfcula sabe qUaD ansiosos ficam esses pais, 

milItas vezes, COm a ideia de que seus filhos nunea mais retornem para 
obter seus diplomas. 

Tais sentimentos enrafzam-se na maneira como 0 senso comum 

e.ntende as vantagens associadas ao fato de se ter uma forma<;ao supe

nOr. as economistas corroboram a sensatez dessas impressoes, ao 

observar repetidamente que a conclusao de uma dada etapa da forma

~ao educacional confere maior valor econ6mieo ate mesmo a pes so-
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as de hist6rico academico muito modesto. As vezes se da a isso 0 

nome de "efeito do 'canudo'''.' 
Antes de ir adiante, devemos enfatizar urn aspecto fundamental 

dos indices de diploma9ao que, vez por outra, passa despercebido. A 

maioria dos estudantes que nao chegam a se formar nao abandon a a 

faculdade por nao conseguir cumprir os requisitos academicos. Eles 

saem por muitas autras razoes. Com freqiH~ncia, a incapacidade de 

realizar 0 trabalho academico e muito menos importante do que a 

perda da motiva9ao, a insatisfa9ao com a vida no campus, a mudan9a 

de interesse em termos da carreira, os problemas familiares, as difi

culdades financeiras e os problemas de saude. E necessaria uma in

vestjga~ao muita mais sistematica das razoes que lev am a evasao 

estudantil, a fim de que possamos compreender melhor 0 que os 

inglescs chamam de "desperdicio" (em bora nem sempre se trate de 

uma perda, ja que alguns alunos naD deveriam mesma formar-se, e 

talvez nem sequer devessem ter entrado na faculdade). Os tipos ha

bituais de "entrevistas de desligamento" naD tendem a revelar a tota

lidade da hist6ria. Alguns estudantes relutam em fornecer a verdadei

fa razao para sua safda e podem nem estar inteiramente seguros de 

seus proprios motivos para deixar a faculdade.
3 

indices globais de diplomafiio 

o indice global de diploma9ao dos matriculandos negros de 1989 

nas escolas do G&EP foi muito alto, ajulgar por qualquer paddo: 75% 

desses estudantes diplomaram-se nas universidades em que ingressa

ram originalmente, seis anos depois de sua matricula. Usando dados de 

levantamento, estimamos que pelo menos outros 4% tenham-se trans fe

rido e se graduado em outras universidades dentro desse mesmo prazo, 

o que eleva 0 indice global de diploma9ao em 6 anos para 79% (Apen

dice 0, Tlbela 0.3.1). Sem duvida, urn numero ainda maior se formara 

em anoS posteriores.' Os indices de diploma9ao dos brancos nas escalas 

do G&EP foram ainda mais altas, assim coma a faram as das asiarica

americanas (que abtiveram a indice mais alta de tadas as grupas). Os 
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estudantes hispanicos das escalas da G&EP obtiveram indices de 

diplama9aa superiares aas das matriculandas negras, mas inferiores 

aas das brancos e asiatico-americanos (Gnifica 3.1). 

Grafico 3.1. indices de Diplomat;ao Global e na Primeira Instituic;ao, de 
Acordo com a Rac;a; Coorte de Ingresso de 1989. 
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F01lte: Banco de Dados Graduaqao e Experh!ncia Posterior. 
Nora.\": 0 "Indice de diplomaqao na primeira faculdade" considera formados apenas os 
estudames que se graduaram em ate seis anos na mesma instituir;ao em que se matricu
laram como calouros. 0 "Indice global de diplomaqao" inclui tambem os que se 
transferiram da primeira faculdade e se formaram em outro lugar. Ver uma definir;ao 
mais completa no Apendice 8. 

As infarma90es sobre as indices de diplama9ao nos cursas de 

forma~ao em profiss5es Iiberais sao mais restritas, mas os padr5es 

parecem semelhantes aas abservadas nas curs as de gradua9aa de 

faculdades seletivas. Segunda dadas que nas faram famecidas par 

membros da diretaria da Assacia9ao de Faculdades Narte-america

nas de Medicina, 87% das estudantes vindas de minarias "sub-re

presentadas" (negros, hispanicas e indias) e matriculadas em 1988 

diplamaram-se seis anas depais, camparadas a 93% de seus colegas 

brancas. Entre as que ingressaram nas 163 faculdades de direita apro

vadas pela ABA e cancordaram em participar do Estudo da LSAC 

sabre a Aprova9ao para a Ordem das Advagadas, 78% das alunas 

negros e 88% das hispanicas se formaram, camparadas a 90% das 
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brancos e 89% dos asiatico-americanos. Um calculo separado dos 

indices de diploma,ao em trinta das faculdades de direito mais seleti

vas revelou que 91 % dos negros e 90% dos hispanicos se diplomaram.' 

as indicadores nacionais ajudam-nos a situar os indices de 
diploma,ao no G&EP. Nessas 28 institui,oes academicamente seleti

vas. os indices de todos os grupos raciais/etnicos foram excepcional

mente altos, se comparados a norma do ensino superior norte-ameri

cano. Por mais curio so que pare,a, a Associa,ao Interuniversitaria 

Nacional de Atletismo [National Collegiate Athletic Association 

(NCAA)] e a principal fonte de dados sobre os indices de diplomac;ao 

de todos os estudantes. Ela publicou numeros comparativos que mos

tram quantos estudantes em regime de honirio integral, matriculados 

em todas as 305 universidades da Divisao I em 1989. receberam em 

seis aDOS 0 grau de bacharel nas escolas em que ingressaram original

mente. 0 contraste com os indices de diploma,ao do G&EP e dnisti

co. Nas escolas daDivisao I, 59% do total de matriculandos brancos e 

apenas 40% do total de matriculandos negros formaram-se nesse pra

za nas faculdades em que ingressaram originalmente/1 

Embora a defasagem seja menor nas institui,oes do G&EP do que 

nas universidades da Divisao I, as estudantes negros tern menos proba

bilidade do que os brancos de se formarem toda sorte de institui,oes de 

en sino. Ha muitas raz6es para essas diferenvas generalizadas. Como 

indicam os dados sabre os escores de testes, os estudantes provenientes 

das minorias, considerados como urn grupo, tern credenciais academi

cas pre-universitarias inferiores as dos alunos brancos. as outr~s fat~
res implicados inc1uem recursos financeiros mais limitados, meIO famI

liar menos propfcio a grandes realiza\=oes educacionais e uma variedade 

de dificuldades de adapta,ao a campus predominantemente brancos.
7 

Essas mesmas for,as atuam nas escolas do G&EP. Contudo. acham

se presentes de uma forma atenuada, 0 que possivelmente ajuda a expli

car porque os indices de diploma,ao dos negros sao muito mais altos 

nessas institui\=oes e porque a diferen\=a entre negros e brancos nesses 

indices e muito menor. Os matriculandos negros das escolas do G&EP 
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tendem a apresentar escores muito mais altos no SAT do que os alunos 

negros da gradua,ao em geral (os escores dos estudantes negros das 

escolas do G&EP concentram-se na extrema direita da distribui,ao 

nacional dos negros submetidos a esse teste). Eles tambem tendem a 

ser auto-selecionados - e selecionados pelos departamentos de admis

sao - com base em outIOS criU~rios menos mensuniveis, que se presu

me terem efeitos positivos nos indices de diploma,ao. Por cxemplo, 

muitos deles podem ter uma intensa motiva,ao para competir e lograr 

exito em meios academicos que representem um desafio. Alem disso. 

embora as estudantes negros em geral proven ham de origens decidida

mente mais pobres do que seus colegas brancos, os alunos negros das 

institui96es selctivas tendem a provir de famfIias urn pouco mais abas
tadas e instruidas do que os estudantes negros em geral. Os estudantes 

que vem de familias desse tipo, independentemente da ra,a, tem maior 

probabilidade de se formar do que outros. 

Alem dis so, as institui,oes que sao seletivas em sua politica de 

admissaa costumam dispor de mais recursos financeiros do que outras 

faculdades e universidades. Os program as relativamente generosos de 

ajuda financeira das institui,oes do G&EP podem ser de especial im

portancia para facultar aos estudantes negros a permanencia na escola 

ate a formatura. Muitas vezes, essas escolas tambem esUio aptas a 

oferecer maior aten9ao pessoal, orienta9aa, apoio e outIOS recursos do 

que os disponibilizados por institui,oes com verbas menos fartas. En

trc esses "outros recursos" esta urn grande numcro de colegas de clas

se de exceiente aproveitamento, que cantribuern para criar urn clirna 

em que a dipiornar;ao e "a esperavcI". Urn tern a camum entre os 

matriculandos negros entrevistados durante este estudo foi que fre

quentar escolas do G&EP teve um efeito dramatico no que eles se 

julgavam capazes de realizar e naquilo a que aspiravam. 

Seja qual for a importancia relativa desses e de outros fatores. 

uma conclusao clara emerge: julgados pelos padroes nacionais. os 

matriculandos negros de 1989 nas faculdades e universidades do 

G&EP diplomaram-se em larga maioria. 
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Interser;iio dos escores dos estudantes no SAT com a seletividade 
dns instituir;oes de ensino: a hipotese dn "adequar;iio" 

Voltemo-nos agora para uma analise mais intensiva dos fatores 

relacionados com os indices de diploma,ao no universo do G&EP. 

Como tern havido muitas discuss5es sabre 0 USD dos escores no 

SAT no processo de admissao, bem como um debate vigoroso sobre 

seu pader preditivQ,l': e importante sabermos como os escores obti

dos no SAT pelos matriculandos do G&EP afetaram suas probabili

dade de se diplomar. Estarao os escores no SAT correlacionados com 

os indices de diploma,ao nesse universo restrito de individuos alta

mente selecionados?9 Em caso afirmativo, sera que essa rela~ao e 
identica nos grupos de matriculandos negros e brancos? Para forne

cer ao menos respostas aproximadas a cssas perguntas, compara

mos cinco grupos de matriculandos do G&EP em 1989. classifica

dos por seus escores globais no SAT verbal e matematico: abaixo de 

1.000, 1.000-1.099, 1.100-1.199, 1.200-1.299 e 1.300 ou mais. 

Tanto entre matriculandos negros quanta brancos, a associa<;ao 

simples entre os escores estudantis no SAT e os indices de diploma,ao 

e, pelo menos. levemente positiva. Quanto mais alto 0 escore global do 

aluno no SAT, maior a probabilidade de ele se formar na primeira insti

tui,ao escolhida (Grafico 3.2). 0 maior aumento, para matriculandos 

brancos e negros, ocorre entre 0 intervalo mais baixo do SAT e 0 

intervalo imediatamente acima; ao ehegarmos aos intervalos de 1.100 

ou mais, a rela<;ao entre os escores no SAT e os fndices de diploma<;ao 

se estabiliza, especialmente entre os matriculandos negros. 

Esse gnifico tambem mostra que os indices de diploma,ao dos ne

gros sao inferiores aos dos brancos em todos os intervalos do SAT. A 

inferencia 6bvia e que os escores no SAT nao sao, de maneira alguma, 0 

unico determinante da diferen,a de indices de diploma,ao entre 

matriculandos brancos e negros. Claramente, ha outras coisas aconte

cendo. Alguns cnticos da admissao sensfvel a ra<;a afirmaram que a 

razao subjacente dos indices de diploma,ao mais baixos dos negros en

contra-se na disparidade entre 0 preparo desses estudantes e os nfveis 
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academicos das institui<;5es em que eles sao aceitos. Os estudantes ne

gros terao maior probabilidade de se diplomar, segundo essa tesc, se 

ingressarem em escolas em que seus escores no SAT se equipararcm ao 

perfil de escores de teste da institui,ao, em vez de "buscarem um padriio 

alto demais" e ingressarem em escolas em que a maioria de seus colegas 

de classe tenha escores de teste mais altos. 0 banco de dados G&EP 

permite uma testagem clara dessa hip6tese da "adequac;ao". 

Gr3fico 3.2. Indices de Diplomat;ao, Conforme os Escores Globais no SAT 
e a Rac;a; Coorte de Ingresso de 1989. 
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Fonte: Gradua(j:ao e Experiencin Posterior. 

NOTa: Os indices de diploma(j:ao rcferem-se a diploma(j:uo em seis nnos na primeira 
insritui(j:ao escolhida. como definidos nns notas do GrMico 3.1. 

Embora todas as institui,6es do G&EP sejam academicamente 

seletivas e atraiam excelentes alunos, algumas sao mais seletivas do 

que outras. Para determinar de que modo 0 grau de seletividade de 

uma institui,ao do G&EP afeta os indices de diploma,ao de seus 

alunos, utilizamos tres categorias de "seletividade", baseadas na me

dia dos escores de testes dos matriculandos de cada escola. Como 

foi assinalado no capitulo anterior, nas escolas de SEL-I, 0 escore 

media global obtido no SAT pela coorte de ingresso de 1989 foi de 

pelo menos 1.300; nas escolas de SEL-2, ficou entre I.) 50 e 1.299; 

c nas escolas de SEL-3. ficou abaixo de l.l50.'" 
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Grafico 3.3. indices de Diplomat;ao dos Estudantes Negros, Conforme os 
Escores Globais no SAT e a Seletividade Institucional; Coorte de Ingresso 

de 1989. 
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Fill/Ie: Gradua<;iio e Experiencia Poslerior. 
Now.\': Os fndices de dipioma<;ao referem-se a diploma~ao em seis aoos oa prime!ra 
instituilfao cscolhida. como definidos nus notus do Grafteo 3.1. "SEL-l ", "SEL-T c 
"SEL-Y' indkam as instiwi<roes em que a media conjuotu dos escores no SAT foi de 
1.300 all rnais. 1.150 a 1.299 e abaixo de 1.150, n::spectivamente. 

Os dados sabre os escores de teste dos cstudantes, a seletividade 

institucional.e os fndices de dip1omas:ao foram combinados nos Graficos 

3.3 e 3.4 (e apresentados com maiores detalhes no Apendice D. Tabela 

0.3.3). Eles nao corroboram a hip6tese da "adequa<;ao". Na verdade. 

mostram que ate os estudantes negros situados na faixa mais baixa do 

SAT (as que obtiveram escores globais abaixo de 1.000) formaram-se 

num fndice mais elevado, quanto mais seletiva foi a institui<;ao que fre

quentaram. 0 menor fndice de diploma<;ao desses estudantes oeorreu nas 

escolas de SEL-3, onde havia 0 maior numero de alunos com eseorcs no 

SAT scmelhantes aos deles." 0 mesmo padrao se aplica aos estudantes 

negros cujos escores no SAT ficaram nas faixas de 1.000-1.099 e 1.100-

1.199. Os escores de testes desses estudantes foram as que mais se 

aproximaram dos perfis de escores das escolas de SEL-3 (onde a media 
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no SAT de toda a coorte de ingresso ficou abaixo de I 150) Ma . . , s, nesses 
mtervalos do SAT. as estudantes negros que freqiientaram escolas de SEL

I au SEL-2 (nas quais todos as escores medias ficaram acima de 1.150 c 

na maioria dos casas, muito acima de 1.150) formaram-se com urn indic~ 
de diploma<;ao mais alto do que as alunos negros que foram para escolas 

cUJos perfis de escore de teste "adequavam-se" melhor, em termos esta

tfsticos, a seus escores no SAT, 

Grafico 3.4. in,dices de Diplomal;30 dos Estudantes Brancos, Conforme os 
Escores Globals no SAT e a Seletividade Institucional' Coorte de Ingresso 
de 1989. ' 
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F ollIe: Graduar;5.o e Experie:::nc:::i::a-;P;:o::s':-:e::"::o::c.------------
Nmus: Ver as notas do Gdfico 3.3. 

Como se sairam as estudantes brancos com escores globais no SAT 

nessas mesmas faixas, ao frequentarem institui<;6es com escores medios 

no SAT superiores aos deles? Seus indices de diploma,ao coadunaram

se com a hip6tese da "adequa<;ao"? Mais uma vez, a resposta e negativa, 

embora as padroes sejam menos dramaticos. N as institui<;oes de SEL-I. 

as estudantes brancos com escores relativamente baixos no SAT tive

ram indices mais altos de diploma<;ao do que as estudantes com escores 

sImI lares que freqiientaram escolas de SEL-2 au SEL-3 (Gnifico 3.4). 
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A conclusao geral e clara: as indices de diploma,ao de todos as 

estudantes do G&EP, independentemente dos escores no SAT au da 

ra,a, foram mais altos nas escolas de SEL-l e, em seguida, nas de SEL-

2. Os matriculandos negros e brancos de todos as intervalos do SAT que 

frequentaram escolas de SEL-l foram as de maior probabilidade de se 

diplomar. Portanto, as indices globais mais altos de diploma,ao alcan,a

dos par essas escolas nao podem ser exclusivamente atribuidos a seu su

cesso na admissao de estudantes com escores altos no SAT. 

Depois de exarninar a rela,ao entre a seletividade institucional e as 

indices de diploma,ao, "controlando" pelas diferen,as dos escores no 

SAT dessa maneira simples (classificando simultanearnente as estudantes 

pela seletividade da escola frequentada e par seu pr6prio escore no SAT), 

apresentamos agora uma amilise mais complexa - e mais completa -, que 

fez a controle por outras variaveis. Usando uma abordagem padrao de 

regressao multipla (detalbadamente explicada no Apendice B), pudemos 

estimar a varia,ao dos indices de diploma,ao de acordo com a seletividade 

escolar, em "igualdade de condi,Oes dos demais fatores". 

A constata,ao central e que a efeito da seletividade escolar nos 

indices de diploma,ao persiste, depois de feito a controle par nao s6 

as diferen,as nos escores do SAT, mas tambem par outros fatores. Em 

autras palavras, entre estudantes do mesmO genero, com escores no 
SAT, TIotas no curso secundario e status s6cio-economico simi lares, 

os que freqiientaram as instituh;6es mais seletivas tiveram Indices de 

diploma,ao mais altos que as que cursaram escolas menos seletivas. 

Hi muito pouca diferen,a entre as indices de diploma,ao reais (nao 

ajustados) em cada nivel de seletividade escolar e as indices de 

diploma,ao ajustados, obtidos mediante a controle pelas outras varia

veis citadas (Grafico 3.5).12 
Hi pelo menos tres explica,oes possiveis para esses resultados. Pri

meiro, as instituivoes mais seletivas sao as que tern a me1hor oportunida

de de "selecionar criteriosamente" as candidatos em cada categoria do 

SAT. Assim, as altos indices de diploma<;ao de seus matriculandos situ

ados nos intervalos inferiores do SAT talvez reflitam a sucesso com que 

essas cscolas identificaram e matricularam estudantes com escores de 

I 
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teste abaixo da media, mas dotados de outras qualidades que lbes conto

riam uma excelente perspectiva de se diplomarem. A segunda explica<;ao 

tern a ver com os recursos. Todas as escolas da categoria SEL- J tcndem 

a ser residenciais, ter urn numero relativamcnte pequeno de inscritos e 

disJX)r de doac.;5es e outros recursos financeiros em volume suficicnte 

para custear tunnas menores e ter mais servi<;os de apoio - e tudo isso 

sao fatores que se espera que contribuam para um alto indice de diplomaqao. 

Em sfntese, os mesmos fat ores institucionais que separam todo 0 con

junto de escolas do banco de dados G&EP do grupo das faculdades e 

universidades da Divisao I da NCAA, que e muito mais numeroso, po

dem ser usados para distinguir os subgrupos das escolas do G&EP. Vm 

veterano reitor universitario tambem sugel;u, como terceira cxplica<;;ao 

possfveL que muitos cstudantes dessas escolas altamente seletivas tem 

aguda consciencia do valor da credencial proporcionada pela diploma,"o. 

bern como do investimento pes ado que fazem para obte-la. e por isso 

empenham maiores esforc.;os na conclusao de seus estudos, sejam quais 

forem as dificuldades. 

Grafico 3.5. indices de Diploma<;ao Conforme a Seletividade Institucional. 
Valores Reais e Ajustados; Coorte de Ingresso de 1989. 
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tUlrrao escolhida. como defirudos nas notas doGrafico 3. J. As categorias de seletividade institucional 
sao as definidas nas notas do Gr<it1co 3.3. 
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o indice de diploma<;ao mais baixo dos estudantes negros, naS 

cscolas de SEL-3, talvez se deva a uma combina<;ao de fatores. Essa 

categoria de escolas inclui as quatro grandes universidades publicas 

do universo G&EP, e e possivel que os efeitos inevitaveis do grande 

numero de inscritos (urn pouco menos de aten~ao pessoal e urn risco 

maior de que alguns estudantes "sintam-se perdidos") exer<;am um 

impacto particularmente severo nos alunos negros com preparo aca

demico relativamente fraco, que tem de se adaptar a um meio educaci

anal diferenteU 0 tamanho relativo da popula<;ao estudantil negra tam

bem pode ter importancia: os indices de diploma<;ao de negros foram 

mais baixos nas duas universidades public as que tinham as men ores 

percentagens de estudantes africano-americanos. Por ultimo, a ajuda 

financeira baseada na necessidade talvez esteja menos prontamente 

disponivel em algumas dessas institui<;6es. Ha necessidade de novas 

pesquisas para discriminar esses fatores interligados.1
4 

Ao mesmo tcmpo, e importante manter a perspectiva: considerado 

o contexto nacional. 0 indice de diploma<;ao de 68% dos estudantes 

negros na prime ira institui<;ao frequentada, entre as escolas de SEL-3, 

foi altissimo - nao s6 para as negros, que se formaram nas escolas da 

Divisao I da NCAA com um indice medio de 40%, mas tambem para 

os brancos, cujo indice global de diploma<;ao na Divisao I foi de ape

nas 59%. Do ponto de vista nacional, e inquietante que tantos estudan

tes _ e especialmente estudantes negros - que ingressam em faculda

des com cursos de quatro anoS nao cheguem a se diplomar. Felizmen

te, a conscientiza<;ao desse problema tem aumentado e novas pesqui

sas (do tipo da que vem sendo realizada por Michael Nettles e seus 

colegas na Universidade de Michigan) poderao sugerir novas aborda

gens. Uma das grandes indaga<;6es e saber ate que ponto os baixos 

indices nacionais de diploma<;ao se devem a impossibilidade de os 

estudantes e suas famflias arcarem com 0 custo dos cursos superiores, 

e nao a dificuldades academicas ou a outros fatores. 
Enquanto a seletividade escolar esta fortemente associ ada aos indices 

de diploma,ao, mesmo depois de descontados os efeitos de outras varia-

l 
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~eis.' na~ se pode dizer 0 mesmo sabre as cscores no SAT. A associayao 

llgclfamente positiva que vimos antes entre esses escores e as fndices de 

diplomayao reduz-sc drasticamente, quando se levam em conta a 

seletividadc escolar e outros fatores. l ... 'cito 0 controle peJa raya e pelo 

genero. pelas notas no curso seeundario, pcla origem socio-econ6mica 

dos estudantes c pela sclctividade cscoiar, as difcren<;as entre os escores 

acima de 1.100 no SAT nao fomccem nenhuma indicac;ao sabre a proba

bilidade de urn cstudante vir a sc formar (Gnifico 3.6). Abaixo de 1.100. 

as diferenyas nao ajustadas nos fndices de diploma<;ao confonne 0 intcr

vain no SAT diminucm substanciahncme, ao fazcrmos 0 ajuste dos cfcitos 

de autras variaveis. Em sfntcse, acima do limiar de 1.100, os escorcs nl) 

SAT dcsempenham urn papel lnUiLa limitado na explica<:;aa das difercn

<;as nos fndices de diplomw:;ao. Elcs ajudam a preyer em que faculdades 

e ulliversidadcs, dentro do uniYerso G&EP, os alunos serao aceitos c sc 

matricularao. Mas e praticamcnte s6 a que razem. A faculdade ou uni

Y~rsidade frcqUcntada cum indicador muito mclhor da probabilidade de 

<.iIpiama<;ao do que os escorcs dos aiul10s no SAT. 

Graf'ico 3.6. indices de Diplomac;ao Conforme 0 Escore Global no S:\T 
Val ores Reais e Ajustados; Coorte de Ingresso de 1989. t , 

1000·1099 

1101}-1199 

1200·1299 

1300' iiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiii.90% 

<woo IF===============JI~S3% 
~ 1100.1199" : 188% 

woo. w991 : 86% 

.E 1200·1299 86% 

1300+ 187% 

0% 20% 40% 60% 80% 

Indice de diploma~ao 

Fonte: Graduu'rao c Experieneiu Posterior 

100% 

N(){lI.I~ Os indices ajustudos for::Ull cak"lIludos usando-sc lIlll modclo de rel!n:ssao IO"ISllca 
q~e ,f~Z 0 controle yclas caracteristIcas estudantis c i/lStitucion~us (v~r APend~~ D, 
T~~c~u 0.3 .. 4, c, Apend.ltt .B~. ?s indIccs de diploll1ar;ao rcfercrn-se it diplomu<,;ao ern 
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A origem socio-economica e outro fator que influi nos fndices de 

diploma,iio. Na popula,ao estudantil do G&EP, esses indices variam 

claramente de acordo com a situa,ao familiar dos alunos de todos os 

grupos raciais (Grifico 3.7). Os indices de diploma,ao na primeira ins

titui,ao frequentada variam entre 88% do total de estudantes da catego

ria socio-economica superior e 74% do total dos que se enquadram na 

categoria socio-economica mais baixa. 15 Outras variaveis, inclusive as 

escores nO SAT e as notas ahas no curso secundario, correlacionam-se 

com 0 status socio-economico (SSE), e 0 ajustc por essas intera<,;6es 

rcduz, mas de modo algum elimina. a clara rela,iio entre 0 SSE e os 

indices de diploma,ao. Enquanto a diferen,a nao ajustada dos indices 

de diploma,iio do total de matriculandos, entre as categorias de alto e 

baixo SSE, e de 14 pontos percentuais (88% versus 74%), a diferen,a 

ajustada e de 8 pontos percentuais. Em outras palavras, se os 

matriculandos do banco de dados G&EP de baixo SSE se assemelhas

sem ao matriculando "medio" em todos os outros aspectos. ainda assim 

se poderia prever que eles teriam urn indice de diploma,ao menor que 

os da categoria de SSE superior - mas a diferen<,;a se reduziria de uma 

defasagem real de 14 pontos percentuais para uma defasagem estimada 

de 8. 0 status socio-economico tern urn efeito muito rnais acentuado 

nos indices de diploma,ao dos estudantes negros do que nOS do conjun

to de todos os estudantes. Entre as matriculandos negros. a defasagem 

ajustada dos indices de diploma,ao entre alunos das categorias de alto e 

baixo status socio-economico foi estimada em 15 pontos percentuais. i6 

Vemos. portanto, os papeis respectivamente desempenhados pelo 

status socio-economico, pel os escores no SAT e pela seletividade es

colar na determina,ao dos indices de diploma,ao dos matriculandos do 

G&EP que ingressaram na faculdade no outono de 1989. Levar em 

conta os efeitos dessas variaveis reduz a defasagem entre negros e 

brancos nos indices de diploma<,;a.o, mas essa redu\=ao e inferior ao que 

se poderiaesperar: controlando pelas demais variaveis. a defasagem se 

reduz de II pontos percentuais para uma cifra ajustada de 7 pontos 

(Grafico 3.8). Suspeitamos que parte da explica,ao para 0 tamanho da 
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defasagem restante e que nos sa abordagem das diferen,as de status 

soclO-economlco foi insuficiente. A medida do status socio-economi

co que utilizamos foi rudimentar (nao conseguindo. por exemplo. cap-

tar Importantes dlteren,as na riqueza acumulada) e urn a '1' . .. . ' a na lse mms 
soiIstlcada dcssa e de outras discrepancias entre as popula,Des negra e 

branca podena fazer uma diferen<;:a considerivel. 17 

Grafico 3.7. indices de Diplomar;ao Conforme 0 Status Socio ,"' 
Val ores R . Aj t d C -economICO, ealS e us a os; oorte de Ingresso de 1989. 
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urna e Inlo;r:lO 0 status soclo-economico (SSE). 

Melhoras nos indices de diplomafiio 

As escolas do banco de dados G&EP fizeram progressos notaveis 

na melhora de seus indices de diploma<;ao do total de matriculandos 

entre as coortes de ingresso de 1976 e 1989 Ol'nd' d d' I - • . . . . . . Ice e lp oma~ao 
na pnmelfa InstltUl<;:ao frequentada subiu de 77% para 85%; embora 

houvesse menos margem de melhora, 0 indice global de diplomal'ao 

(que mcIul os estudantes transferidos e que se formam noutra institui

<;ao) subiu de maneira quase igualmente drastica, passando de 86% 

para 92%. Esses indices melhoraram tanto entre matriculandos ne

gros quanto brancos, tendo havido uma pequena redu<;ao na defasa

gem entre eles. Essas melhoras deveram-se, em parte, a eleva<,;ao 



122 o CURSO DO RIO 

. SAT dos matriculandos do G&EP oeorrida nos acral dos escores no I 
~ltimos treze anos. mas as indices de diploma~ao tambem se e eva

ram de maneira muito regular dcntro de cada intervalo do SAT. 0 

maior progresso ocorreu na faixa abaixo de 1.000 e. nas escolas de 

SEL-3 (principalmente nas universidades publicas)." 

GrMico 3.8. indices de Diploma\ao Conforme a Ral;a, Valores Reais e Ajus
tados; Coorte de Ing~sso de 1989. _ " i-;-----

~ • 
0 

" " ] 
~ 

" • ! 
· ~ 

0% 20% 40% 50% 80% 100% 

Indlce de diplorruy30 

-------

:v~;;:: 'O~:~~i~~;~'~":ta~::';~~:~":~I:'~~~~'::::andO-'.' "'" moddo d,' ceg;,~s~a~~:;S:~'~.~U~ 
feL 0 commie pd::L~ caracterislicas (:s(U~a[lll~ l! l.nstll~I~J~~~;~;I~~~:)P~rl~d~~iS a;10s na primcira 
ApendlCc B). Os indices de dlrlorna~ao rc erCJ\l-SC ~ _ I 

inslltui~iio cscolhida, como defimdos n;}s nolas da GralKo.1 1 

Os economistas inclinam-sc a sugerir uma explicw;ao ccon{)m~c:.i 

direta para a mclhora nos fndices de diplomacrao. Uma das cunstata:~)l~s 

cmpfricas mais notaveis dos Liltimos anos roi ~ aumento. dr~~~,t~~o 
do retorno salarial associado aobtencrao de um diploma UnIVCIslta~l.o, 

comparada it formatura no eurso modio. Entre 1979 c 19~6. 0 dltc-
. d 'l/CI 'a um nivel recon.ic rencial de remunera<;ao cxpandlLl-se e _1_ ((. par 

. d t 70CJ; I') OS dados censitarios de anos mdlS rc-de aproxl111a amen c 6. - , 

centes indicam que essa alta valorizacrao se manteve c pude ate haver 

Na-o ha {'rande mistcrio no que acontcceu. A aumentado urn pouco. I:> •. _ 

. te amerl'cana tern valorizado cada vez mals a mstru~ao cconomla nor -- .. 
superior como prepara~ao para 0 succsso no trabalho. E~ consc:u

cncia disso, 0 incentivo a conclusao da faculdadc lem ::lIdo malO!". 

Ccrtamcnte, essa c uma das razocs por que sc lornou tao acaJorado D 
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debate em torno de quem con segue ser admitido nas faculdades c 
universidades mais seletivas.20 

Ha muitas outras explica,oes possiveis. A qualidade dos cstu

dantes matrieulados ness as institui~5es talvez tenha melhorado ainda 

mais do que se poderia supar examinando apenas os escores no SAT. 

Por outro lado, tam bern e possivel que tenha havido urn certo relaxa

mento nos padroes de atribui,iio de notas e uma disposi,ao urn pou

eo maior de permitir que alunos "marginais" se formassem. Outra 

hipotese levantada por alguns critieos. dentro e fora do mundo aca

demieo, para ajudar a explicar as indices crescentes de diploma,ao, 

e que a prcsen<;a de urn numero maior de estudantes vindos das mi

norias obrigou as institui~6es do G&EP a oferecer cursos e cadeiras 

de especializacrao mais faceis, que supostamente seriam eseolhidos 

por urn grande nt1mero de estudantes minoritarios. Entretanto, 0 fato 

de os fndices de diplomac;ao haverem aumcntado em todas as rac;as 

poe em duvida essa explica,ao possivel. Os dados da proxima se,ao 

sobre as areas de especiaIiza~ao academica escolhidas pelos estudan

tes das minorias tornam essa hip6tese ainda menos pJausfvel. 

Escolha da principal area academica 

Ao contrario da busea do diploma, a escolha de uma area de 

especializacrao academica e urn "resultado" educacional que resiste a 

uma eategoriza,ao simplista. Embora. obviamente. seja mais deseja

vel para 0 estudante formar-se do que nao se formar, nao existe um 

ponto de referencia especffieo que sc possa usar para avaliar sua 

escolha de uma diseiplina principal. Os estudantes escolhem seus 

campos de estudo dentre uma vasta gam a de op,oes e por urn grande 

numero de razoes. Alguns querem dar eontinuidade a seus interes

ses. incIinayocs ou paix6es atuais; outros sao mais pragmatieos e 

cscolhem a cadeira de concentra~ao dos estudos que julgam vir a ser 

mais importante para a carreira que pretendem seguir. 

Nas escolas do G&EP. muitos campos do ambito das humani

dades e eieneias sociais sao vistos como intcressantes em si mes-
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mas e tambem como campos de treinamento - oportunidades de 

ampliar as qualifica~5es au adquirir conhecimentos que possam ser 

prontamente convertidos em habilidades vendiiveis no mercado. E. 

embora nao existam escolhas "certas" ou "erradas" da area princi

pal de estudos, muitas vezes as op~5es feitas constituem a primeiro 

passo dado pelos estudantes para a estreitamento de suas alternati

vas. As faculdades de medicina certamente aceitam alguns alunos 

especializados em literatura francesa (se eles houverem cumprido 

os pre-requisitos da area de ciencias necessarios a medicina), po

rem nao muitos. as grandes bancos de investimento e empresas de 

consultoria financeira disp6em-se a contratar profissionais 

especializados em letras classicas, mas, em geraI. s6 se eles houve

rem demonstrado uma certa facilidade nos metodos quantitativos. 

E bern possivel que freqUentar uma escola altamente seletiva tenha 

urn efeito de prestigio. capaz de proporcionar mais op~5es ao estu

danles formados num dado campo do que eles teriam de outra ma

neira - urn literato formado em fisica na Universidade de Columbia 

talvez tenha tanta probabilidade de obter emprego como roteirista 

em Hollywood quanta urn especialista em literatura formado numa 

faculdade menos prestigiosa -, mas, em geral, a escolha de uma 

area de concentra~ao academica feita pelo aluno de gradua~ao in

fluencia e restringe as decis6es e oportunidades posteriores. Por 

conseguinte, essa decisao deve ser vista - em termos educacionais 

e profissionais - como uma curva importante do rio. 

o preparo academico exerce clara influencia sabre a escolha da 

area de especializa~ao. As humanidades e ciencias humanas reque

rem maior capacidade de reda<;ao, ao passo que as cicncias sociais 

quantitativas, as ciencias ffsicas e a engcnharia requerem melhor for

ma<;ao em matematica. 21 Examinando as areas de concentra<;ao aca

demica dos estudantes negros e brancos da coorte de 1989 (GrMico 

3.9), vemos que as negros tiveram uma probabilidade expressiva

mente menor de escolher ingles e hist6ria, tendendo mais a preferir 

psicologia, ciencia polftica e socioiogia. Negros e brancos tiveram 

RESULTADOS ACADEMICOS 
125 

igual probabilidade de se especializar em filosofia, economia, cien

cias naturais e engenharia. Ao contnirio das impress6es as vezes 

transmitidas,22 apenas urn numero muito reduzido de alunos nea-ros 
~ 

dessas institui~6es especializou-se em estudos africano-americanos 

au estudos sabre as negros. Na Coorte de 1989, men as de 3% con

centraram-se em estudos afrieano-americanos, estudos norte-ameri
canas au qualquer tipo de estudo regional. 

Grafico 3.9. Porcentagem de Alunos Diplomados em Campos Seletos, de 
Acordo com a Ra~a; Coorte de Ingresso de 1989. 
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FOllte: Gradua(j:ao e Experiencia Posterior: 

Nola: S5.o inc1ufdos apenas os alunos formados nas faculdades que constitufram sua 
primeira op(j:5.o. 

Treze anos antes, os matriculandos negros de 1976 exibirarn in

teresses seme1hantes nos varios campos de estudo (Apendice D, Tabela 

D.3.S). Uma das maiores mudan,as entre as coortes de 1976 e 1989 

ocorreu na porcentagem de estudantes negros que optaram pela enge

nharia. Durante urn perfodo em que houve muitos debates sobre 0 con

teudo do curriculo e os padr6es academicos, 0 numero de alunos ne

gros especia1izados em engenharia subiu mais de 40% (passando dc 
6,3% para 8,9% do total de graduados negros). 
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Notas e "sub-aproveitamento" academico 

Conquanto as areas de estudo escolhidas pelos estudantes ne

gros assemelhem-se as escolhidas par seus pares brancos e nao cons

tituam motivo de preocupac;ao, suas notas universitarias apresentam 

urn quadro mais inquietante. As notas obtidas pel as alunos negros 

nas escolas do G&EP refletem, com freqUencia, sua luta para obter 

sucesso academico num ambiente sumamente competitivo. A nota 

acumulada media em pontos (NMP) dos matriculandos negros de 

1989 foi 2,61, numa escala de 4 - 0 equivalente a B-menos. A media 

de seus colegas brancos foi 3,15 - entre B e B-mais. Para alguns, 

essa diferen,a de 0,52 pontos na nota media talvez pareqa desprezi

vel: na verdade, ela e muito grande, quando vista no contexto da 

distribuiqao global das notas. A c1assificaqao media dos matriculandos 

negros ficou no 23' percentil da turma, ados hispiinicos, no 36' 

percentil, e ados estudantes brancos, no 53' percentil.23 

Prevendo a classificafiio na turma 

Ao analisarem 0 potencial dos candidatos. os encarrcgados da 

admissao freqilentemente usam 0 que sabem sobre seus escores de 

teste, suas notas no curs~ secundario e as cadeiras que eles cursa

ram, a fim de prever seu desempenho academico na faculdade. Tive

mos 0 beneficio de examinar 0 desempenho academico depois de 

concluida a trajetoria de cada aluno na faculdade, com plena conhe

cimento de como se safram todos os seus cole gas de classe. Com a 

visao retrospectiva proporcionada pelos hist6ricos escolares, pude

mos idcntificar padroes dc notas nos diferentes campos de estudo e 

fazer 0 controle dos efcitos exercidos na classificaqao (par cxcmplo) 

pelo fata dc urn cstudante haver escolhido fisica, em vez de econo

mia. A analise de regressao multipla desse rico conjunto de dados 

retrospectivos permitiu-nos avaliar como cada fator - 0 genero. a 

rac;a. os esc ores no SAT. as notas no curso secundario. os campos 

de estudo C 0 status s6cio-economico de cada aluno - afetou suas 

notas. mantendo-se constantes todos os demais fatores. 
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Esse metoda dc analise permite-nos arriscar uma resposta a uma 

pergunta importante sabre a desenvolvimento do capital humano: sera 

que as pessoas dos diversos grupos safram-se tao bern quanta eram 

capazes' E comum afirmar-se que alguem e "ultra-eficiente", au que 

outra pessoa nao fica a altura de seu potencial. 0 uso da analise da 

regressao multipla permite-nos investigar, com base no registro 

empfrico, esses jufzos pautados por impressoes. 

A regressao basica usada para prever a c1assificaqao na tunna e 

apresentada no Apendice D, Tabela D.3.6." Observamos. primeiro, 

que as variaveis "de controle" funcionam como seria esperavel. Por 

exemplo, as alunas tiram notas mais altas do que os alunos (sua c1assi

ficac;ao media nas turmas fica ccrca de 8 percentis acima da classifica

qau de estudantes equivalentes do genero masculino). Os estudantes 

que optam pela engenharia tiram notas mais baixas que as de humani

dades, ciencias sociais e ciencias naturais; os destes ultimos campos 

tern uma c1assifica\=ao media nas turmas que fica 6 a 8 pontos acima 
da dos engenheiros "equivalentes". 

No contexto do esforqo de prever a classificaqao nas turmas. a 

seletividade da instituic;ao freqilentada funciona como mais uma varj

avel de controle. E de se esperar que urn estudante com determinado 

escore no SAT, notas no curso secundario etc .. ao freqUentar uma 

das escolas mais seletivas. tenha uma colocac;ao mais haixa na turma 

do que urn aluno de credenciais identicas que freqUente uma escola 

com menor numero de estudantes de alto nfve!. Foi exatamentc esse 

o padrao que constatamos. Os alunos que freqUentaram uma das 

escolas de SEL-I pagaram, em media, uma "multa" de quase IS pon

tos percentis na c1assificac;ao na turma, comparados a posis;ao de 

estudantes com os mesmos escores no SAT e outros atributos, mas 

que freqUentaram escolas de SEL-3. A "multa" companivel. paga 

pelos estudantes que ingressaram em escolas de SEL-2. foi de 8 pon

tos em sua colocac;ao na classe (em comparac;ao com os alunos das 

escolas de SEL-3). Naturalmente, concorrer com coleaas de 
b 

altfssimas credenciais academicas afeta a c1assificac;ao que se obtcm 
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na turma, embora essa desvantagem possa perfeitamente ser 

contrabalan,ada por outros beneficios. 

Escores no SAT 
Uma das questoes que mais noS interessa e a capacidade preditiva 

dos escores no SAT. Como assinalamos ao discutir os indices de 

diploma,ao, 0 uso desses escores no processo de admissao tem-se torna

do cada vez mais controvertido. Em geral, os encarregados da admissiio 

veem csses testes como uma parte uti! do processo de avali"l'ao, porque 

eles proporcionam uma base comum para aquilatar 0 hist6rico de estudan

tes oliundos de escolas secundarias com padroes academicos muito dife

rentcs. Entretanto. ha criticos dos dois lados dessa postura tradicional. 

Alguns sao favoniveis ao abandono de qualquer utiliza,ao dos testes de 

aptidao escolastica, pois, segundo alegam. esses testes tem pouco ou ne

nhum valor preditivo; os crfticos da fac,ao oposta afirmam que os escores 

de testes e Qutros indicadores "objetivos" devem serOS criterios primorrn

ais de avalia,ao dos candidatos. 
Vistas em seu formato mais simples, as tabula,oes diretas dos da-

dos do G&EP sobre os matriculandos de 1989 lan,am serias duvidas 

sobre a validade desses pronunciamentos, de ambos os lados (GrMico 

3.10). Apesar de haver uma varia,ao considerivel em cada intervalo 

do SAT. a associa,ao simples entre os escores no teste e as notas e 

clara. Como seria de se esperar, a classifica,ao na IUrma varia direta

mente de acordo com os escores no SAT. Entre alunos negros e bran

cos. os situados no intervalo mais alto do SAT tiveram uma coloca,iio 

media apreciavelmente mais alta nas IUrmas do que os estudantes ad

mitidos com escores mais baixos. (Convem ainda notar que nao estamos 

falando apenas dos alunos da primeira serie. mas da classifica,ao na 

turma com base na nota media cumulativa ao Ion go de quatro anos.) 

Alem disso. a correla<;ao positiva entre os escores dos alunos no 

SATe sua classifica,ao nas turmas, retratada no GrMico 3.10, persiste 

depois de fazermos 0 controle de variaveis por genero, notas no cur
so secundario, status s6cio-econ6mico, seletividade escolar e cadei-
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ra de especial~za9ao, bem como da ra9a (Apendice D, Tabela D.3.6). 

~ssa correl,a9ao passa com facilidade nos testes de significa9iio esta

tIStlca, porem a magnItude do efeito (a "inclina9ao") e modesta: entre 

esses estudantes, 0 acrescimo de 100 pontos no escore global do SAT 

aSSOCLQ-se, em media, a uma melhora de apenas 5,9 percentis na 

classifica,iio na lurma. Nenhum professor hi de ficar surpreso ao 

saber que outros fatores, muitos deles impossfveis de medir, afetam 

o desempenho academico - sobrelUdo nessas institui90es altamente 

com~etltlvas, onde quase todos os estudantes tem grandes aptidoes 

academlcas. 

~rafico d/~' Classifica~o Media por Percentis nas Turmas Conforme 0 

score 0 al no SAT e a Ra,:;a; Coorte de Ingresso de 1989.' 
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o .escore no SAT e um indicador estatisticamente significativo da 

~laS_Slftca9ao dos estudantes negros nas turmas, bem como da classifi-

ca9ao do total dos estudantes das escolas do G&EP ( -ver regressao 
separada no Apendice D Tabela D 3 6) A r I -, . .. e a~ao entre os escores no 

S~Te a coloca9ao prevista na turma, entretanto, e ainda Hmais achata

d~ entre os alunos negros do que na totalidade dos estudantes: 0 acres

Clmo de J 00 p~ntos no escore global no SAT associa-se a uma me

lhora da classifica~iio na turma de apenas 5,0 pontos, entre os alu-
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25 Mesma assim considerando 0 que disseram alguns crI-nos negros. , . d eles 
tic as liberais dos escores no SAT sabre a precaneda e com que 

A a desempenho academico dos estudantes negros, causa uma 
preveem d . s sejam 
certa surpresa que as equa,6es de regressao dos OlS grup~ 

tao parecidas, Inversamente, em vista da importancla atnbUlda pelos 
SAT e 19ualmente sur-crfticos mais conservadores aos escores no , 

d te uma diferen,a grande de escores (de 200 pontos, 
preen ente que a 300 tos) se associe 
d' as au a diferen9a entre fazer 1.100 e 1. pan. 

Igam , ma diferen,a modesta na classifica,ao prevlsta na turma 
apenas a u I d estudantes e 

b · de 12 pontos percentis, entre a tota as , (pollea a aIXO 26 
de 10 pontos percentis entre as negros). 

Notas no curso secundtirio 

d media que medimos toscamente, perguntando As notas 0 cursa , 1 
um dado estudante estava au nao nos \0% superiores de sua c asse 

se dan tambem se revelam um indiccador estatlstlcamen
na escola secun a, f Id d Feito a 
te significativo daclassifica,ao na tunna no ambito da acu a e. 

contrale das diferen~as por outras variaveis, incl~slve os escoroes n:~ 
. I d que tennmaram a curs SAT constatamos que as matncu an as f I 

' d cola secundaria ficaram, na acu-
10% superiores de suas tunnas e es . _ . da or cole as 

a osi ao I I pontos acima da cIasslfica,ao abo p g 
dade, num p, _ dana Somente entre as estu-

ue nao se haviam saido tao bem no secun . . 
q ," tagem" da classifica,ao assoclada a ter estado 
dantes negros e que a van . .. 6 ontos 
nos \0% superiores da tunna do curso secundano fOl meno;d~ t~mbe~ 
Em suma levar em conta a posic;ao academica no curso me 10 

ajuda a p;ever as TIotas na faculdade, mas essa variavel, como os esco-

S "T tem apenas um efeito final modesto. res no f"'\., 

Status socio-economico 

. -' (SSE) tambem afetam As diferem;as de status soclO-econoIDlco , 
de ois de feito a controle pelos esco-

a coloca,ao na turma, mesmo P , . di ao do SSE 
SAT e pelas notas no curso secundano. A me , . 

res no . _ enda dos pals 
inclufda na analise baseou-se no grau de mstru<;ao e na r 
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(ver Apendice B). Par mais rudimentar que seja, essa medida "funci

ana", na medida em que estudantes vindos de familias de SSE eleva

do aIcan,aram classifica,6es mais altas nas turmas ("mantida a igual

dade das demais condi,oes") do que as alunos oriundos de familias 

de SSE media e baixo. Essas diferen,as na coloca,ao prevista na 

classe sao estatisticarnente significativas, mas tambem de dimensoes 

modestas: a c1assifica,ao na turma, confonne a percentil ajustado, 

foi de 5 I entre as estudantes de SSE elevado, 49 entre as de SSE 
media e 47 entre as de SSE baixo. 

A medifiio do sub-aproveitamento 

o fato de as matriculandos negros ingressarem no curso superior 

com escores de teste mais baixos, notas rnenores no curso secundario e 

tendo urn status socio-econ6mico inferior, comparados aos matriculandos 

brancos, explica parte da defasagem entre negros e bran cos na c1assifi

ca~ao na tunna. Entretanto, ate a simples associa~ao entre os escores no 

SAT e a c1assifica,iio na tunna, retratada no Orafico 3.10, adverte-nos 

de que a quadro geral e mais complexo. A c1assifica,iiO media dos estu

dantes negros nas tunnas e consideravelmente inferior it dos alunos 

brancos, dentro de cada intervalo do SAT. Esse padrao inconfundivel 

e encontrado nao s6 nas faculdades do O&EP, mas tambem nas insti

tui~oes formadoras nas profissoes liberaisY Ele constitui uma forte 

indica,ao de um fenameno inquietante, muitas vezes chamado de "sub

aproveitamento": estudantes negros com escores de testes iguais aos 

dos brancos tendem a obter notas menores. 

Essa descoberta importante e confinnada quando fazemos a contro

Ie pelas diferen,as em outras variaveis. Na regressiio mUltipla usada 

para preyer a classifica~ao na tunna, 0 coeficiente associ ado a sernegro 

e altamente significativo e grande: -16,2. Em outras palavras, se as estu

dantes negros das escolas do O&EP fossem equivalentes a todos as 

estudantes do O&EP em tennos de escores no SAT, notas no curso se

cundario, status socio-economico e outras caracterfsticas incIufdas no 

modelo (genero, seletividade da escola frequentada, campo de estu-
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dos, ser atleta au nao), ainda assim, e1es teriam na tunna uma c1assifi

ca,ao que, em media, ficaria 16 pontos abaixo do percentil de c\assifi

ca,ao de colegas de c\asse aparentemente companiveis. Da defasagem 

global de 30 pontos na c\assifica,ao media de negros e brancos - ob

tidos ao se subtrair a c\assifica,ao media dos estudantes negros 

(percentil 23) da c\assifica,iio media dos estudantes brancos (percentil 

53) -, apenas cerca de metade (14 pontos) pode ser explicada par 

diferenc;as entre negros e brancos noutras variaveis mensllniveis. 
Esse mesmo padrao se aplica a cada grupo de escolas do G&EP, 

separadamente considerado, quer as escolas sejam c\assificadas uni

camente par seu grau de seletividade, par seu status de faculdade au 

uni versidade, au par sua condi,ao de institui,ao publica au pri vada. 

Nos varios conjuntos de escolas, a defasagem ajustada que persiste 

entre brancos e negros na c\assifica,ao na turma, depois de controla

das as outras variaveis, vai de 15 a 21 pontos. E a importante nao sao 

essas diferen,as modestas entre tipos de institui,ao (que, em geral, 

sao pequenas demais para se comprovarem estatisticamente significa

tivas), mas sim a coerencia global dos resultados." 

A conc\usao central e inevitavel: as alunos negros da coorte de 

1989 obtiveram notas muito mais baixas do que seus colegas de clas

se brancos, num padrao que se manteve mesmo depois de feito a 

comrole par diversos outros fatores. Esse resultado e compativel 

com os de urn numero considenivel de outras pesquisas.29 

Fatores conducentes a defasagens no desempenho 

Ha muitas explica,oes possiveis para as defasagens corriqueiras 

entre negros e brancos, nos indices de diploma,ao e nas notas, que 

persistem ap6s a controle pelas diferen,as em escores de testes e ou

tras variaveis. Nem todas podem ser quantificadas. Uma distin,ao fun

damental se da entre as explica,5es que frisam as fatores pre-uni versi

tarios, como diferen,as na qualidade da prepara,ao no curso secunda

rio e no meio familiar, e as que concemem as pr6prias experiencias 

na faculdade e no meio universitario. 
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e 0 aP:ecimento do sub-aproveitamento pade resultar, pelo menos 

m parte, e dlferen,as nao medidas entre estudantes negros e brancos 

que parecem - mas talvez nao sejam - companiveis em todos os as ec 

tos relevantes, ao ingressarem na faculdade. Por exemplo sab p
ex' t d'li ' emos que 

IS em
d 

I eren,as de preparo academico que nao sao captadas pelos 
escores 0 SAT ou po 
. r notas na eseola seeundaria.'" Alguns estudantes 

slmp!esmente estao mais preparados que outros para 0 rigor de meios 

aC~demlcos aItamente competitivos, Em geraI, as estudantes negros sao 

~rus propensos do que os brancos a provir de meios educacionais ue 

naa ~s. prepa~am suficientemente para os desafios da universidade. q 

E tlusfratlvo 0 comentcirio de wn matriculando negro d G&EP 
so d I 0 , egres-

e urna esco a do centro da cidade em Detroit . 
ve 'd d d M' ' que mgresSOlll1Q Uni-

rSI a e e Ichigall 110 outollode 1976' A I _ . 
. esco a secundana me pre-

paroudo melhor que pode. acho eu. 0 que eles nao fizeram foi me ensinar 
a estu ar. Eu era urn gar t b '. 

o 0 astante mtehgente e, na verdade n - . 
saVa estudar . E ' ao precl-

. mUltO., quando cheguei a faculdade, a coisa foi diferente-
era precIso estudar, e ell nao sabia como. Aos dezoito ano . 
realmente - be s. a pessoa 

, nao sa muita coisa sabre a vida ou sabre si mesma F . 
agradavel, mas olhando _ . . . 01 

. ' para tras, eu dIna que eu era jovem e idiota N-
trabalhel COm 0 empenho d . . ao 
lev '. que evena. ( ... ) Eu aehava que conseguiria ir 

ando, como tmha fello durante 0 curso secund _ . 
Na s - . arlO. 

e,ao antenor, vimos que estar nos 1091 . 
da e I 0 supenores da turma 

I 
sco a secundaria fez men as diferen,a para as notas obtidas pel os 

a unos negros do que P d 
. _ ara as os estudantes brancos. Suspeitamos 

~as nao podemos provar. que a efeito mais fraco ate mesmo das me~ 
ores notas do cursa med' d 

.' . '. . 10, no esempenho universitario dos negros 
seJa malS uma mdlcarao de I ' 
. .' que as a unos negros COm excelentes hist6-

ncos no secundano tendem mais do que os b h . 
tado escolas ue nao rancos a aver frequen-

U q os prepararam adequadamente para a faculdade )1 

ma respondente do banco de d d G& . 
Universidade de VII, h' a os EP que !reqiiel1/ou a 
. . as rngtonforneceu um relata impOrfal1le l1a ter-

(elra pessoa' U d . ' 
. rna e mmhas colegas de quarto foi convidada a se 



I 
I 

\ 
I 
, 

o CURSO DO RIO 

134 

retirar, depois do primeiro semestre da segunda serie, porque simples

mente nao sabia estudar; ela viera do sistema de ensino publico de 

Washington, D.C., e tinha sido uma aluna nota A. Mas sua ideia de 

estudar consistia em passar a limpo suas anota~oes de aula. 
Num nivel ainda mais profundo, e presumivel que 0 meio familiar 

afete diretamente 0 preparo educacional pre-universitario recebido pelos 

estudantes. 0 local de residencia afeta as escolas que as crian~as cos

tumam frequentar, enquanto oS recursOS e aspira~5es educacionais da 

familia tambem influem nas decisoes de mandar os mhos para escolas 

academicamente fortes (que nao necessariamente ficam perto de casa)." 

Tambem se pode esperar que 0 status socio-economico elevado afete 

o desempenho academico das crianc;as de varias outras maneiras, e 

ficamos surpresos ao constatar que a medidade statlls s6cio-econo
m

i

co que incluimos na analise de regressao multipla, apesar de cstatisti

camente significativa, teve efeitos muito modestos na classificaC;ao 

dos alunos nas turmas,33 
Suspeitamos que nOssa medi'tao do status s6cio-economico tenha sido 

urn substituto muito imperfeito dos fatores que mais importam. E bern 

passivel que as notas universitarias sejam menos afetadas pel a renda 

familiar e pelo grau de instruc;ao dos pais per se (os quais, juntos, com

poem nosso indicador do status socio-economico) do que pelo numero 

de livros existentes em casa, pelas oportunidades de viajar, pela 

escolariza'tao secundaria de nfvel mais alto, pela natureza das conversas 
a mCsa c, em teonos mais geraiS, pelo envolvimento dos pais na educa

~ao dos filhos. Alguns estudantes de SSE elevado talvez recebam relati

vamente pouca coisa em termos desses beneffcios, enquanto outros, a 

despeito de condi,oes familiares mais modestas, podem receber uma 

excelente educac;ao "domestica" - em alguns casos, gra~as it presen~a 
de uma "mae que nao trabalha fora' e que sacrifica deliberadamente a 

renda familiar. Em geral, contudO, e esperavel que os estudantes de alto 

SSE tirem muito maior proveito dessas influencias. As familias de SSE 

elevado tambem saO mais propensas do que outras a ajudar os filhos a 

preyer 0 tipo de pressQes academicas que enfrentarao, ao ingressarem 
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numa ~as faculdades ou universidades mais seletivas. Por fim e 

presumlvel que os estudantes de famIlias de alto SSE . . . d seJam menos pres-
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slOna os a procurar emprego durante 0 ano letivo, em comparac;ao com 

os de fa~fhas de recursos mais modestos, Assim como as diferen as 
nas medldas costumeiras de status s6cio-economico entre negros b 10 
cos n- fl d e ran-

b 

ao re etem e maneira adequada as diferenc;as de riqueza entre 

rancos e negros cremos se ~ 1 . . ' r provave que nos sa medida do SSE nao 

fnse suficJentemente os beneficios espedais de que desfrut . 
alun . . d d am muItos 

os vm os e familias de alto SSE E ' . . sse e outro ponto em que ha 

necessldade de pesquisas com urn '0 . . l' co malS preCISO. 

Experiencias na faculdade 

. Urn segundo conjunto amplo de hipoteses diz respeito ao ambiente 

umversitano As expli - - d labo t" ., fi cac;oes vao esde teorias psicol6gicas testadas em 
ra ono ate a Irma,oes sobre a discriminac;ao por parte do co 0 do-

cente, a balxa motlva,ao dos estudant rp 
da adaptarao b' . es negros, as problemas especiais . 
" l' a am Ientes predommantemente bran 0 ~ , 

~n:tItucionais mal concebidas, que, na melhor das hiP~t:S:s~:~~:~::s 
plOr dcelas, estlmuiam menores aspirac;oes academicas nos estudante~ 

negros. omentaremos ape al 

A 

. d " . nas gumas dessas explicac;oes possiveis. 
teona a vulnerabIlidad ' . 

Steele e seus colaboradores da ~n~~:::::~~~:'~t~ro:odsta por Claude 
estud t n or ,sustenta que 

a~ ~s negros sumamente talentosos veem-se diante de estere6ti-
pos raCIals que os levam a temer ' ',' que, apesar de suas reahzac;5es acade-
:~as antenor~s, eles se saiam mal, e afirma que esse medo solapa seu 

sempenho. As vezes, essa vulnerabilidade e refor,ada em situa~

:str;ssantes, particularmente nas provas em que os individuos sao le~: 
ra os de sua afilIa,ao grupal A geral d S l' . s provas corroborativas da hipotese 

e tee e mcluem resultados de laboratorio referentes a 
estudavam matemiitica em Stanford b mOl'as que 
sobre cstudantes ne res s b "em como resultados Iaboratoriais 
verb I Q d g . u metldos a testes estressantes de aptidao 

a. uan 0 se garantIU aos estudantes ne ro 
se estavam submetendo nita ser' d g s que os testes a que 

Jam usa os para medir sua capacidade, 
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seu desempenho deixou de ficar aquem do exibido pel os brancos~34 

Uma extensao de nossa pesquisa parece oferecer uma corrobora9ao 

adicional da hip6tese de Steele, por sugerir que as defasagens de clas-

b as faculdades altamente sificac;ao nas turmas entre negros e raneos, n 

seletivas, aumentam de acordo com 0 nivel dos escores no SAT - mas 

d .. 35 as provas nao sao eCISIVas. 

M Patterson McPherson, ex-reitora do Bryn Mawr College e 

mb:~y da diretoria do Amherst College, enfatizou outro aspecto 
me h t a ver com 0 mais simples da vida no campus, que talvez ten a tan 0 "d de ao 
sub-aproveitamento dos alunos negros quanto a vulnerabIlI ad 

. I m sua expcriencla, as cstu antes estere6tipo. Observou e a que, e f Id d r e 
neo-ras que mais se senti am a vontade, em qualquer acu a" e . r -

-=> • d maior Sllcesso acactemlco. tientada tambem tendtam a ser os e . . 

~iSto que' os estudantes disp6em apenas de uma quantidade bmltada 

de tempo e de energia emocIOnal, as que conse . guem concentrar-se 

em suas tarefas academicas, sem uma preocupa<;ao constante c~m 

seu lugar no campus e suas relac;6es com as cutros, sao os de maJOr 

rObabilidade de se sair bem academicamente.. . .' 

P Nossas entrevistas tenderam a corroborar essa hnha de raCIOCl-

. 0 desempenho academico de varias estudantes negros p~receu 
mo. d d -0 a novas amblentcs. c1aramente afetado por dificuldades a a apta9a 

Os sentimentos de inseguran<;a nao se restrin~em, em absoluto, ~ 

I uer grupo isolado de estudantes. Ainda asStm, os alunos negros 

q~:e;" vivencia-Ios com uma intensidade especial <ao lado de outr~s 
p . d das minorias e de alguns estudantes bran cos e estudantes VITI os 

baixo status socio-economico). 

1I me a muitos outros: Comentario de wn matriculando negro seme .. lQ. ..• 'd" d 
Quando checruei ao campus peJa primeira vez, tlquel melO tnbml d O. 

• • I;:l • O' "Puxa vai ver que eles comeleram urn erro ao me Dlsse a mlm mesm . , . E'-
. d tar?" - esse tipo de senti menta. sera admitir; sera que vou me a ap . 

ue vou ser a pessoa mais idiota daqui? 

q d sua concenNoutras situa~oes. hi registros de estudantes que ~er er~m " a-
,. d d" arem demasiada energla afetlva a preocup trac;ao academlca, por e IC . 

'roes com 0 que os outros estariam pensando e sentindo a seu respelto. 
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Uma hist6ria narrada numa entrevista por urn matriculando da 

Universidade de Michigan, da COOrte de 1976, demonstra 0 quanto 

a rara pode ser perturbadora: Eu estava muito bern preparado em 

termos academicos, mas acho que, sendo urn estudante negro num 

campus basicamente branco, as questaes com que tinha que lidar nem 

sempre erarn academicas. Nem sempre eu podia me concentrar cern 

par cento nas tarefas academicas, COmo gostaria; em vez disso, sem

pre havia problemas com 0 nivel de bem-estar nas aulas, ou na situa

<;ao do dormit6rio. Por excmplo, houve uma aula de sociologia em que 

estavamos debatendo a percep<;ao deste pafs de que, se 0 sujeito tra

balhar com afinco, ele se sairei bem. Alguns alunos de Cor assinalaram 

que isso nem sempre acontecia e que, as vezes, nas minorias raciais 

deste paf-s, trabalhava-se duro para valer, mas nao necessariamente se 

conquistava muita coisa. E houve uma aluna branca que disse que seu 

pai realmente trabaIhava muito, mas muito mesmo, e merecia tudo 0 

que tinha. E, em sfntese, nao gostou que insinmissemos que talvez ele 

nao houvesse merecido tudo 0 que tinha. Mas nao era eSsa a questao. 

S6 estavamos dizendo que havia outras pessoas que trabalhavam com 

tanto afinco quanto 0 pai dela, e nao se safam tao bem quanto ele havia 

conseguido. E ela ficou tao transtomada, que come90u a chorar. Foi 

uma experiencia estranha. AJem disso, havia gente que nunca tinha 

estado num aposento Com urn negro em toda a sua vida. E, como essas 

pessoas ficavam constrangidas, elas nos deixavam constrangidos. Nas 

aulas de sociologia, as pessoas diziam: "Nuncaconversei com urn negro 

antes." E provavel que isso tenha acontecido nas aulas de sociologia, 

por causa do assunto; ele nao surgia em minhas aulas de engenharia. 

Na verdade, meus amigos negros e eu nlio falavamos muito disso. Acho 

que Urn estudante negro que se sai bern numa universidade rnajoritari

arnente branca nao pode se dar ao luxo de se concentrar demais nesse 

tipo de coisas, porque pode ser consumido por elas. E, se 0 sujeito se 

deixa envolver demais por todas as quest5es sociais, nao con segue 

realizar-se em tennos academicos. Nao tern a disposi<;ao nem 0 tem-

po para investir nos estudos e se sair bem. Da minha parte, foi um 
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esfor90 consciente nao deixar que isso ;:l:~::i~:le~i;:o a:::~:; 
uem sei que isso afetou mUlto mats. -

q d ho academico, nao necessariamente por nao 
tendo urn born esempen . ' uitas 

. d de mas por terem sua energla absorvlda por m 

~~~:s cca~:::. ~e 'a gente deixasse, isso podia tornar-se uma grande 

parte de nossa vida. . d d "1-
E claro que muitos estudantes brancos tinha~ dlficul a es Slml;a 

q
ue alguns (ou talvez ate muitos) negros nao sofnam da mes 

res, e M ser membro de urn grupO 

maneir~ com esses ~r~~sl~:la~~m:~~munidade esmagadoramente 
mmontano, pequeno . d ros durante gera-

abidamente exclulU os estu antes neg 
branca, que 5 b bT dade de que se venha a deparar 

_ duvida aumenta a pro a I I . 

~::' ::s:s problemas, Embora seja impossivel quantiflcar r::~: ~:~~ 
. sses fatores respondam por uma pa 

tos, suspeltamOs que e b aproveitamento entre os 
desprezivel do que identiflcamos como su -

estu~:~:se::~~~~o possivel foi oferecida pelos antrop610gos Signithia 

Fordham e Joh~ Ogbu, que SUg:~~:n::ea~;u~~u:~I:;::~~:~~f;::: 
em termos academlcos, porque p d' s· 
sao do grupo de pares no sentido de s6 tirarem notas me IOcre , 

_ estudantes negros se saem mal na escola 
Uma das grandes razoes porqub~ os,, 'a e uma dissonancia afetiva despro-

, . ciam uma am Iva eDCI e que e es Vlven cademicos Esse problema 
te ao esfon;o e ao sucessO a . 

porcionais no tocaD . . orte_americanos brancos re-
tradlclonalmente, os n 

surgiu, em parte, porque, . s negros sa.o capazes de 
h r que os norte-amencano 

cusaram-se a recon ~ce torque os norte_americanos negros pas
realiza~5es intelectualS, e, em par e, p .' apacidade intelectual, co-

. t a duvidar de sua propna c 
saram, postenormen e, ~ . rna prerrogativa dos brancos 

me<;aram a definir 0 s~cesso academlco ::~:z~nconscientemente, de imitar 
e come<;aram a desesttmular seus pares, ., ,(> 

. de "agir como brancos . 
os brancos no esfon;o academico, ou seJa, 

. I d F dham e Oabu foi reali-o trabalho etnogriifico origma e or " cen-
zado numa escola secundaria predominantemente ne~r~, ~o com 

d 
'dade e nao nos e possivel julgar sua pernnencla 

tro a CI , 
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respeito it popula,ao de estudantes negros de alto desempenho 

nas escolas do G&EP. Mas hi pelo menos implica,oes do mesmo 

tipo de autoquestionamento, bern como de questionamento das 

lealdades culturais, em alguns dos comentarios oferecidos por par

ticipantes dos levantamentos do banco de dados G&EP. Hugh 

Price, presidente da Liga Urbana Nacional, expressou preocupa

~oes semelhantes; e, recentemente, tem-se envidado esfor~os como 

a Campanha pela Realiza,ao Africano-americana, da Liga Urbana 

Nacional, para instilar urn sentimento mais intenso de que, nas 

palavras de urn comercial recente de program as de computador, 

"E urn barato ser inteligente"." 

Por ultimo, houve quem argumentasse que os estudantes negros 

tern urn desempenho academico inferior porque a a9ao afirmativa 

reduz sua motiva,ao para realizar trabalhos realmente destacados." 

Alega-se que a disposi,ao demon strada pel as grandes institui,6es 

de p6s-gradua91io e forma,ao em profiss6es liberais na admissao de 

candidatos negros que nao fizeram parte da nata de suas turmas 

reduz, entre os alunos negros da gradua,ao, 0 sentimento de que 

eles de vern obter notas absolutamente excelentes para subir em ter

mos academicos e profissionais. Nao conhecemos nenhum modo 

de verificar essa hipotese. Certamente, e possivel que os estudan

tes brancos que aspiram a ser aceitos nas grandes faculdades de 

direito e medicina sintam uma pres sao maior do que seus colegas 

negros para s6 tirar notas A. Contudo, os alunos negros decerto 

tambem sofrem pressoes academicas, pois sabem que muitos de

les, ao se candidatarem a grandes escolas de direito, medic ina e 

administra9ao, nao conseguirao ser aceitos." Alem disso, M fortes 

indfcios, como mostraremos adiante neste Iivro, de que os alunos 

negros da gradua9ao que tiram boas notas obtem belas recompen

sas por suas realiza,6es no mercado de trabalho. 

Em vista do empenho com que muitos matriculandos negros das 

escolas do G&EP procuraram ser aceitos por elas, parece improvavel 

que muitos deles decidam, subitamente, "levar as coisas na flauta" 
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academicos, embora decerto seja possivel que alguns 
em termos . b arte de seu tempo a outras 
desses estudantes optem por dedlcar oa p 'd d de exercer), 

" d (ue talvez nunca tenham !Ido a oportum a e , 
atlvlda es q , as bibliotecas e laboratorios, Todavla, 

z de passar malS tempo n 
em ve _ d't' as de que muitos alunos " fusao de informa'toes ane 0 Ie _ 
ha uma pro , f' altura dos padroes 
negros sofrem uma pres sao mtensa para lear a 

que eles mesmos e sellS pais estabelecem. 

'u uma carreira de C entario de urn matriculando negro que segUl . 
om d ' 't a-o indicativa dos senfllnelltos d so na a mtnlS rQ~ , 

gran e SIKes . d s estudantes: Uma noite, telefonei para casa, 
expressos por mUltos esse . I f e disse' "Papai. estou 

' d chamei meu pal ao te e one . 
muita desamma 0, N- stou conse-

t quebrando a cara ao e 
trabalhando dia e noite, e es all d t' ar (' ) Tenho estudado 

A stava acostuma 0 a If . . .. cruindo as notas que e . b " E elc 
o . _ . . que fazer para me salf em. 
seis horas por dla e nao, SCI malS 0" Na sua idade. ell trabalhava dez, 
d" e" "Rapaz vou Ihe dlzerumaCOlsa. " . 

ISS . '. f dirao" E foi a ultima vez que me queIxeI doze horas par dla numa un or . 

de trabalhar muito. 

Iniciativas institucionais 

Nossa amHise individual das institui~6es revela que ,ha diSpar\dad:s 

substanciais nos resultados aca~emicos Obti:OS :~v:~~::sae::~i::oe: 
banco de dados G&EP, Essas dlferen~as p~ e: a ambientes diferen-

f ' ia dos processos imclals de sele~ao, 0 d 
na e lcac OU a uma combinac;ao das duas coisas. Urn estu 0 
tes no campus, eensao 

criterioso de situa~6e:ee~~~;:i;::u;t~~::~:I::r:sue:a a~:~!:s insti-

m~i~ cia:: d::~:~~:s, e dos tipos de iniciativas que se afiguram mais 
tUl~oes q, de Claude Steele trazem longos co-

promt~ssoosress~~: ::I;~:u~~::::e:btidos pelo Projeto Seculo XXI da 
men an T de um pro-

, 'd de de Michigan para citar um caso especi ICO UmverSI a , 4a 

d' d ma escola do G&EP, 
grama bem suce _ I 0 nu 's geral das possibilidades de melhora 

POd~s:ra :~~:c:~:~~:r:~:oh:: em funcionamento em vanas institui-
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~6es do banco de dados G&EP, bem como em diversas outras faculda

des e universidades, 0 Programa Mellon de Bolsas de Estudos para Mi

norias na Gradua~ao [Mellon Minority Undergraduate Fellowship Program 

(MMUF) 1 foi concebido para estimular estudantes competentes, vindos 

das minorias (em geral, escolhidos durante a segunda serie), a considerar 

a possibilidade de estudar para 0 doutorado. 0 programa e estruturado 

para fomecer orienta~ao e apoio sistematicos por parte do corpo docente, 

bern como experiencia pratica de reda~ao e condu~ao de pesquisas, e da 

todas as indica~6es de ser sumamente bem-sucedido,'1 

De extrema importiincia para 0 tema dos resultados academicos 

sao os historicos academicos de gradua~ao dos 32 participantes do 

MMUF que tambem foram membros da coorte de ingresso de 1989 

em del escolas do banco de dados G&EP. Todos os alunos se forma

ram, em compara~iio com 90% do total de matriculandos ness as mes

mas institui~6es e com 81 % do total de estudantes negros e hispani

cos, 0 escore medio dos participantes do MMUF no SAT foi 1.168, e 

sua nota media cumulativa em guatro anos foi 3,4. Nessas mesmas 

escolas, 0 escore medio no SAT de todos os estudantes da coorte de 

1989 era muito mais alto (1.304), mas sua nota media em pontos foi 

mais baixa (3,28), Embora 0 cui dado com que foram escolhidos esses 

participantes certamente ajude a explicar seu sucesso academico, os 

participantes tambem enfatilaram a importiincia de alguns elementos 

especiais do program a, destin ados a dar apoio academico e aumentar 

a sensac;ao de estar "em casa" nessas instituic;oes altamente competi
tivas. 

Fora do universo G&EP, convem mencionar outros program as, 

especial mente projetados para estudantes das minorias, que se revela

ram eficales. Na Universidade do Colorado em Boulder, por exemplo, 

os membros do corpo docente responsaveis por urn program a de enge

nharia para alunos minoritanos infonnaram haver superado por com

pleto a tendencia anterior dos estudantes das minorias a ter medias 

meio ponto abaixo das medias dos alunos brancos com escores no 

SAT e notas no curso secundario semelhantes aos seus." 
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Tipicamente, OS programas de sucesso combinam a totalidade ou 

a maioria de diversos aspectos. Eles criam uma aura de expectativas 

elevadas, com enfase no enfrentamento de desafios intelectuais, e nao 

no recebimento de ajuda para atingir urn padrao mini mo. Estimulam os 

participantes a trabalhar em grupos, nos quais os estudantes podem 

ajudar uns aos outros e se oferecer apoio mutuo. Of ere cern orienta9ao 

e aconselhamento apropriados. Muitas vezes, encaminham os estu

dantes a profissionais liberais bern sucedidos, saidos das minorias, que 

atuam como mentores. Of ere cern internatos de verao para ampliar a 

experiencia estudanti!. Proporcionam ajuda financeira suficiente para 

eliminar 0 risco de os estudantes terem que trabalhar demais para se 

manter, ou ate de abandonarem a universidade por falta de recursos. 

Alguns programas envolvem os pais e os mantem continuamente in

formados, para que eles possam dar apoio psicol6gico e incentivo aos 

filhos. 

o Programa Meyerhoff da Universidade de Maryland no Condado 

de Baltimore (UMBC) ilustra 0 que pode conseguir urn projeto bern 

concebido para estudantes das minorias. A UMBC e una universidade 

publica seletiva, predominantemente branca, com escore medio global 

de 1.111 no SAT. Quase todos os alunos do Programa Meyerhoff sao 

negros e, em geraL tern peID menos urn escore matematico de 600 no 

SAT e media 3,0 no curso secundario. Mais de 90% dos estudantes do 

programa diplomam-se atualmente (94% em ciencias e engenharia). 

Enquanto estudantes minoritarios de talento comparavel, em anos an

teriores, conseguiam media 2,5 em ciencias, cotejados com estudantes 

brancos equiparaveis, os alunos do Program a Meyerhoff obtem hoje 

media 3,2, ligeiramente superior it de estudantes brancos comparavel

mente talentosos. A media global dos participantes do programa e 3,3. 

E, 0 que e ainda mais impressionante, 75% das turmas de formandos 

do Programa Meyerhoff de 1990-1992 estao hoje fazendo p6s-gradu

a9ao ou se especializando em profiss5es liberais, e aproximadamente 

60% estao cursando 0 doutorado em ciencias ou engenharia." 

*** 
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Os altos Indices de diploma9iio dos estudantes minoritarios das 28 
faculdades e umversldades seletivas de nosso universo demonstram q _ 
bern os encarregado d d . _. uao 

. S a a mlssao nessas mstitui~6es conseguiram CUffi-
pm suaresponsabilidade p . d' I I . 

nmor la: se eClOnar alunos capazes de levar 
atermo c~m Sucesso 0 seu trabalho academico. 0 fato de os indices de 

dlp
loma

9ao .aumentarem conforme a seletividade da institui9iio e de os 
alunos COm Igual capacidade academica se haverem formado ' d' 
ces mais altos a f" '. . em In 1-

, .0 r;uentarem mstItUl90es mais seletivas, mostra que 
;s estudantes mmontarloS, criteriosamente escolhidos, nao sofreram por 

requentar escolas densamente povoadas por colegas brancos e asiati-
co-amencanos Com esc . 1 
elo ' . , ores mrus a tos nos testes padronizados. Muito 

p contrano, sruram-se melhor nesses ambientes. Certamente eSSes 
estudantes nao parec t'd' ' 

em er 51 0 academlcamente "inferiores" 
faculdades e universidades. a suas 

E Ao mesmo tempo, os dados revelam urn problema persistente 

n~ q~as,e todas as faculdades de nossa amostra, os alunos negro~ 
stem tldo urn desempenho academico inferior ao dos bran-

cos, como tambem tern . 
. urn aproveltamento inferior aos nfveis pre-

VIStOS por seus escores no SAT Na ve d d 
. . rae, esse sub-aproveita_ 

ment: revela-se amda mais importante do que os escores de teste 

~alsr"IXos, para explicar a defasagem entre negros e brancos na 

e _assl lc~~ao. nas, turmas. Embora as razoes do sub-aproveitamento 

n~o esteJam I~~elramente cIaras, alguns programas de sucesso ini

clados por van as institui95es sugerem que e posslvel abord 

problema com eficiencia. Esses esfor90S sublinham a necessida:d: 
de que todas as institui90es seletivas revejam 0 desempenho d 
estudantes (minoritarios e nao minoritarios) a f' d d e seus 
o d . , 1m e etermmar 

n e eXlste urn sub-aproveitamento sistemico e tomar provide . 
para tentar elimina-Io. nClas 

t . E i~qUietan~e. que tao poucas institui90es seletivas pare9am ter 
elto es or90s senos dessa natureza. A maioria del t I 

nha .". as a vez nem te-
. consclencla de que 0 problema existe, pelo menos nessa esc ala 

MUltas vezes, as autoridades das faculdades e universidades tende~ 
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a concentrar seus esfor~os na admissao de urn numero substancial 

de estudantes das minorias. A maioria das institui90es tambem conta 

com programas especiais para alunos de risco, a fim de tentar certi

ficar-se de que uma porcentagem elevada dos que se matriculam 

venha a se formar. 44 Porem elas parecem vir-se interessando menos 

por descobrir se todos os seus estudantes minoritarios estao tendo 

um desempenho it altura de sua capacidade, bem como por descobrir 

o que fazer com 0 sub-aproveitamento, quando ele ocorre. Esse e 

um problema geral, que nao se restringe ao desempenho dos alunos 

provenientes das minorias. As mesmas raz6es que levam as institui

<;oes seletivas a envidar grandes esfor90s para atrair estudantes 

talentosos deveriam leva-las a se esfor9ar, com igual empenho, por 

fazer 0 que estiver a seu alcance para assegurar que todos aqueles 

que sao admitidos realizem a plenitude de seu potencial. 

Ao mesmo tempo que incentivamos os esfor90s pela melhoria do 

aproveitamento academica, devemos reconhecer que a grande maioria 

dos estudantes negros examinados perseverou e, como vimos, 

diplomou-se. Muitos dos que tiveram que superar obstaculos julgam 

haver aprendido muito com esse processo e emergido dele como pes

soas bem preparadas e confiantes. Eles entenderam, certamente em 

retrospectiva, que valeu a pena batalhar nos tempos dificeis. Na lin

guagem coloquial de um matriculando, "Ninguem ganha nada de gra-

9a". Outro ex-aluno comentou: "Acho que aquele foi 0 unico perfodo 

da minha vida em que real mente passei por uma serie de duvidas pes

soais a respeito de minha capacidade de veneer e, quando saf, ja nao 

me sentia assim," Vma terceira pessoa observou: "ROlive lagrimas de 

alegria e de tristeza. De tristeza, por eu niio estar ficando a altura de 

minhas pr6prias expectativas sobre 0 que eu queria escrever, mas hou

ve tambem lagrimas de alegria, porque eu nunca havia esperado po

der fazer 0 tipo de pesquisa que estava fazendo." 

Por ultimo, as TIotas universitarias nao sao, de modo algum, uma 

medida plena das conquistas educacionais, e menos ainda determi

nam as realiza90es futuras na vida. E incontestavel que 0 desempe-
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nho na gradua9iio influencia as oportunidades de os alunos frequen

tarem cursos de pos-gradua9ao e, no devido tempo, seguirem sua 

carreira. Mas, quao fortes sao essas influencias e que efeitos tern 

elas no que os estudantes das minorias e os nao minoritarios realizam 

nos anos subsequentes a formatura? Os capitulos seguintes deste 

estudo exploram essas questoes basicas. Para formular Urn 'ul a-
mento bem fundam t d f'" J g 

~ en a 0, a e Icacla dos processos de admissao e 
dos curnculos educacionais precisa ser testada para ale' d 
f ' d m os con-
IllS 0 campus. 

Notas 

1. A natureza sumamente intensa e rigorosa do processo de d . _ . 
faculd d . a mlssao, em mUltas 

a es e uOIverSidades seletivas - a pr6pria antitese de b d 
mecfinica pa t d uma a or agem 

u a a por numeros -. e i1ustrada pela seguinte descr1\=ao da vid 
setor de admissoes durante os tres meses que antecedem 0 . d a no 

. - . . envlO as cactas de 
acelta\=ao e reJel\=ao' "Nao ha tol ~ . 

. . eranCla para COm as doen\=as; os problemas 
Partlculares ficam proibidos' as rela('oes f '1' -
N h 'y ami lares sao pastas em suspenso ( ) 

en uma das em -' . . ... 
ergenClas da Vida pode ser acolhida () " 

morte ( ) - ". 0 naSl.:lmento e a 
... nao podem penurbar 0 cronograma de leitura 0 d'a . t' d 

onze ou d '. . I 10 elro. orante 

(F 
oze semanas segUidas, glra em torno da leitura desses historicos" 

etter, 1995, p. 33). 

2. ::eg1er ~ Page (1996. tab. 3) calculam que 0 efeito Ifquido exercido sobre a renda pela 

nc usao do bacharelado. independentemente dos anos de eseolariza\=ao e de 24 ~o/, 
entre os homens brancos e 22.3% entre as mulheres brancas Uma da .'. ,,0 

rencias ao "efeito do 'c d '" . S pnmelras refe
anu 0 apareCeu em Heckman e Polachek (1974) Ver t b' 

HungerfordeSolon,1987. . am em 
3, 

4, 

Ti~tob( ~ 993) r~gistrou que "[m]enos de 25% de todos os desligamentos institucionais 
no am Ito naclonal assu ~ ., 

, mem a lorma da exonera\=ao academica" (p 49) E 
trabalho te t Ih . . m nosso . n amos co er dados das escolas do G&EP b _ 
0<10 se f so re as razoes de os estudantes 
as e orm~rem, na esp~ran\=a de distinguir entre expulsoes e saidas voluntari-

entre saldas por motlVOs academicos e saidas par Outras - , 1 . 
d . d razoes. InC uSlve 0 
eseJo e tran~ferencia. Quase nenhum desses esfor\=os obteve sucesso 

Convem enfatlzar que esses sao indices de diplomarao em s . . 
que I . y els aoos. Uma vcz 

a guns matflculandos se formarao mais tarde, esses ntimeros - h 
expressar 0 indice "final" de diploma('a d nao c egam a 

. y 0 a coorte, e essa subestima\=ao pode 
ser expresslva. No ambito nacional. 26% de todos os bacharelandos e 32% dos 
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u mais de . . I d como bachareis obtiveram esse gra 
africano-amencanos dip oma os P 1997 p 277' calculos baseados 
seis anos depois da matricula (Nettles e ema, ". ' . . Acom-

no Estudo Longitudinal do Bacharelado e F:rma~aodPo:;e~~:~:r~~I~:~oF()lf()W_ 
panhamento [BacCalaureate and BeY011d ongltu. I:

r 
sam ~as f~culdades e 

U J [B&B 1993/1994]). Entretanto. os a1unos que w., es 'd 
P f rmar em menor numero e 

universidades altamente seletivas tendem a se 0 to futuro do indice de 
anos do que 0 total de estudantes, de modo que 0 aumen d 0 au

I do G&EP sera rnenor 0 que 
dipioma9ao dos matriculandos nas escO as . ' I 

I - estudantil em ambito naetona . 

me.nto corre(:~;;dpen~~50a3:)o~~ :cr;o:te dos dados relativos as 163 facu1dades de 
Wightman ,.' ~. I) tambem forne-

. . d 1 ABA Wightman (correspondencta pessoa 
dirclto credencla as pe a . . . 

ceu os indices de diploma9ao de trintad~s ~aculdades mat~:::I;a:'blica esses dados 
v. r National Collegiate Athletic Assoctauon, 1966. A N P t 

e d "Divislio I" - urn grupo compos 0 

com reia9lio as institui90es que faz~m p~rte e sua m etem nos niveis mais eleva
das 305 institui90es (quase todas umversldades) que co p d d d G&EP incluiram 

. a es rtivas 0 estudo da NCAA e 0 banco e a os 
dos das dIs put s PO, d' honmo integral. Poder-se-ia conjecturar que 0 Iodice de 
apenas alunos em regIme e das escolas da Divislio I 
diploma9ao mais baixo dos matriculandos negros (e branc~s) de de atletas 

d umero comparatlVaIllente gran 
da NCAA deveu-se a presen9a. e urn ~ b' da media Mas isso nlio corresponde 

~ 'ndices de dlploma9ao a atXO . 
recrutados,que tern I D' . _ I probabilidade de diploma~o 
aos fatos. Os dados da NCAA mostram.

que
, na ~:~n~r~:s outros estudantes, embora 

e ligeiramente maior entre os des~ortlstas d~ ~ bolsas de estudOs de atletismo e ao 
I d d va em parte a concessao e ' 

esse resu ta 0 se e , ' ~. 'd' d diploma9ao variam consi-
fornecimento de urn grande apoio academlco. Os ill Ic.es e 

~ ero e 0 esporte praUcado. 
deravelmente de acordo com 0 gen . ',s sobre os indices de 

t rna' ores dados naClOlla 
Num praza razoavelmente cur 0, I . ' b os indices de 

diploma9ao de coortes de ingresso recentes, 1~c1u~lve ~::~s ;~a::s do banco de 
d' I ao globais ("qualquer escola"), estarao dlspon 

Ip omary . ao Nacional. No momento, contu
dados do Estudo Longitudmal sobre a EdUCU9 I' 6 dada a 

. . d d s desse tipo - 0 que e notave , por Sl S , 

do. parecem eXlstlf poucos a ~ _ 0 d dos colhidos no levantamento 
importancia dos indices de dlplom.aryao. s a nivel mais alto de diplomaryao 

Curso Secundario e Forma9lio postenor rnostram 0 ndario de 1980 

d 1986, pelos formandos do curs~ secu 
attngldo, na pnmavera e 29% 

A roximadamente 56% dos bran cos e 
(indices de diplomayao em sels anos) p . 1 res com cursos de quatro 

. 1 em faculdades partlcu a 
dos negros que se matncU aram, charel em 1986 (U.S. 

'me de horario integral. obUveram.o grau de ba 
anos, em reg! . [M" terio da Educa9ao dos Estados Unidos], 1996, p. 
Department of EducatIOn mlS 

3 I 7). . ' . s de "persistencia" no ensino 
7. Para obterdados nacionais relativos 11

I
S dlfe~~ry::~~:gl: da Universidade de Michigan 

. N ttleseperna 1997 Nett esevCl.LIO . 
supenor, ver e " -es de os indices de evasao universl-
estao ernbarcando num grande estudo sobre as razo I 
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8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

taria serem mais elevados entre os matriculandos negros do que nos outros grupos de 

estudantes. 

Algumas pessoas sao favoraveis a que as decisoes sobre a admissao se baseiem muito 

mais maciryamente em dados objetivos, como escores de testes e notas do curso secun

dario. enquanto outras acreditam que 0 uso dos escores de [estes, em partiCUlar, deve 

serabandonado, Para urna avaliaryao pormenorizada e proveitosa das questoes levanta

das e das pesquisas pertinentes, ver Jencks e Phillips (a ser publicado). 

o caniter sumamente seleto dessa popularyao leva ao que os estatfsticos charnam de 

"restrir;ao do alcance", que roouz 0 tamanho das correla~6es. Por isso, as correlar;oes 

registradas mais adiante atenuam 0 poderpreditivo mais geral dos escores no SAT fora 

do universo G&EP. 

As escolas especfficas classificadas nessas categorias. com respeito a coorte de ingrcsso 

de 1989, foram: SEL·I: Bryn Mawr, Duke, Princeton, Rice, Stanford, Swarthmore. 

Williams e Yale; SEL·2; Barnard, Columbia, Emory, Hamilton, Kenyon, Northwestern. 

Oberlin, Pennsylvania, Smith, Tufts, Vanderbilt, Universidade de Washington, Wellesley 

e Wesleyan; SEL-3: Denison, Miami (Ohio), Universidade de Michigan (Ann Arbor), 

Universidade da Carolina do Norte (Chapel Hill). Penn State e Tulane. Repetindo urn 

comentari 0 feito anteriormenre, os escores no SAT utilizados em todo este estudo foram 

os anteriores a "recentralizao;ao" desses escores pelo Serviryo de Testes Educacionais, em 

1995.0 processo de recentraliza9ao elevou em aproximadamente 100 pontos 0 nivel dos 

escores globais, de modo que as medias aqui citadas teriam que sofrer urn aumento 

de aproximadarnente 0 mesmo valor para serem comparaveis aos escores 

registrados hoje em dia, 

o fndice especial mente baixo de diploma9uo na primeira faculdade, entre os matriculandos 

negros com escores inferiores a 1.000 nas universidades de SEL-3 (65%). deveu-se, em 

parte, ao fato de que a categoria aberta da faixa de escores abaixo de 1.000, nessas 

instituir;oes, contem urn nlimero maior de alunos com escores muito baixos do que os 

existentes nas outras instituiry6es do G&EP. Restringir a compararyao aos estudantes ne

gros da faixa de 900·999 eleva seu Indice de diplomaryao para 68% e reduz em 1/3 a 

defasagem dos indices de diplomaryao entre os matriculandos negros dessas escolas e os 

matriculandos negros das faculdades e universidades de SEL-2. Na faixado SAT abaixo 

de 900, 0 indice de diploma9ao dos negros nas instituiryoes de SEL-3 foi de 62%. 

Podemos pensar nos indices de diplomar;lio ajustados como estimativas de quais seriam 

esses indices em cada grupo de escolas, caso seus alunos tivessem as caracteristicas me

dias de toda a popula9ao do G&EP. Ver no Apendice D, Tabela D.3.4, as regressoes 

logisticas subjacentes, inclusive 0 eITO padrao dos coeficientes, ever no Apendice Burna 

discussao completa das regressoes logisticas e da metodologia empregada para derivar 

delas as probabilidades ajustadas. Utilizamos tal metodologia em todo este estudo. 

Juntas, essas quatro universidades matricularam 87% de todos os estudantes negros da 

coorte de ingresso de 1989 nas escolas de SEL-3 (e 87% do total de estudantes, inde

pendentemente da rao;a). Como s6 existem nesse grupo duas instituiry6es particulares 
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com que pudemos tecer compara~6es diretas (uma faculdade d~ cien~ias e h~
manidades e uma universidadc relativamente pequena), nao fOI passlvel deter

minar se 0 indice mais baixo de diploma<;i'io dos alunos negros nesse conjunt.o de 

institui90es deveu-se ao tamanho e a Dutras caracterfsticas das grandes u~lver
sidades publicas, all a seu grau de seletividade urn pOlleD menor. DesconflaffiOS 

que a resposta seriu "urn poueo de cada coisa", mas na~ po.demos ter certeza."_ 

A certa altura, achamos que esses indices de diplomar;ao rnals batxos tambem poden 

am estar relacionados com 0$ paddles de matricula dentfO do estado e fo:a ~o est~dO~ 
au com a concentra<;ao de estudantes provenientes de um meio socio-economlcO bUlxo, 

nenhuma dessas duas conjecturas resistiu a analise. . _ . 

Vale enfatizar que essas diferen'r3s existem apesar do. ampla oferta ~e aJuda hnan~el
ra. A assistencia baseada na necessidade, que e largamente o.ferectda.nas escolas do 

banco de dados G&EP, decerto ajuda os estudantes das famihas de bUixa renda a fre

qi.ientar essas institui~oes e diptomar-se nelas. Todavia, esses dados de.monstra~ que 

nao se pode esperarque tais mecanismos de ajudaeliminem todos os efettos ~ssoclados 
ao status s6cio-econ6mico. Ate os programas generosos de ajudaaos necessltados cos

tumam esperarque os estudantes contraiam emprestimos e trabathem para arcar com 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

_ . 'taria Alem disso entre os atunos com recursos 
parte do custo da forma~ao untverst. , 

. . b .." menor a probabilidade de que eles se inclinem a abandonar 
famlliares su stanCIUIS, <;;; • _ 

"t dos em fun~ao de pressoes economicas em casa. Por fim, 0 ,~tatuS sociO-econo-
os es u . 300 s61ida durante 0 

ico esta associado a muitos outros awbutos, como a prepara~ , 
m _ . . dependem e claro, dos 
curs~ secundario e 0 incentivo ao suceSSO academlco, que 10 . 

programas de assistencia financeira. . ' . 

A
'd· D Tabe1a D 3 4 as regressoes logfsticas subJacentes, lilcluslve 0 Ver no pen Ice . . . . _ 

_ '. A ~ d' ce B a explicar;ao de como sao calculadas 
erro padrao dos coeficlentes, ever no pen I 

as probabilidades ajustadas. 
por exemplo, sabemos que, na regressao exclusivamente vol~ada par~ os neg~os, 0 

status s6cio-economico tern um efeito maior nos indices de dlpl.oma9ao~ Em hnhas 

. . a defasagem entre negros e brancos nos indices de dtploma9ao reduz-se 
maIS germs, h s das 
urn pouco ao usarmos os coeficientes de regressao dos negros, mas os taman 0 

celulas sao pequenos demais para nos inspirar grande connan9a nesses resultados. 

Ver Apendice O. Tabelas 0.3.1 e 0.3.2. 

h W 1 h 1989 P 17 Para uma breve discussao da correla9ao entre 0 grau de 
Murpyeec, ,.' 
. • d C d Krueger 1996. Ver tambem Mincer, 1974; Levy e 
tnstru9ao e a ren a, ver ar e , 

Murnane, 1992; Card e Krueger, 1992a. s 

k C k 1995 P 
153-156. E interessante notar os enormes aumentOS no 

VerFraneoO, " . 1 
indices de diploma~ao ocorridos entre meados da decada de 1950 (exemphficados pe a 

rte de inaresso de 1951 do banco de dados G&EP) e 0 infcio dos anos noventa. A.O 
coo 0 14 20 pOnlos percentuals 
lonao dessas decadas, os indices dediploma9ao elevaram-se a . 

em :ada tipo de institui9ao, havendo subido mais rapidamente (26 pontos percentuals) 

nas universidades publicas. 

I 
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21. Para uma analise detalhada das diferentes maneiras como as alunos e alunas de um 

subconjunlo das escolas do G&EP "convertem" os escores verbais e matematicos do 

SAT em probabilidades de se formar nesta au naquela area, ver Turner e Bowen (a sel' 

publicado). Persistem algumas diferen9as significativas relacionadas com 0 genero, de

pois de feito a cantrole dos escores no SAT verbal e matematico. Em rela~ao aos homens 

com escores identicos nos testes, as mulheres tern maiar tendencia (por exemplo) a esco

Iher psicologia, em vez de economia, e biologia. em vez de matematica au ffsica. 

22. Por exemplo, Graglia (1993. p. 135) aflrmou: "Quando os estudantes admitidos em 

condiples especiais descobrem, como nao tardam a fazer, que nao podem competir 

com seus colegas de dasse, por maior que seja seu esfor~o, eles passam a insistir, como 

exige 0 rcspeito pr6prio, em que as regras do jogo sejam alteradas. Assim naSCem as 

exigencias de estudos sobre os negros e sobre 0 multiculturalismo. que desempenham a 

dupla fun~ao de reduzir a necessidade de trabalho academico comum e de dar respaJdo 

a visao de que as dificuldades academicas dos alunos negros resultam nao de qualifica

yoes substancialmente inferiores, mas da antipatia racial, e de que a origem do proble

ma est:i nas insuficiencias nao dos negros, mas dos brancos." 

23. Ca1culamos a posi9ao de cada matriculando, em termos do percentil, com base na 

NMP acumulada de sua coorte de ingresso (medida aque demos 0 nome de "classifica

r,::ao na turma". par conveniencia de exposi9Jo), e preferimos usaressa medida da colo

car,::iio academica ii. NMP efetiva dos alunos. A razao disso e que as notas medias "cru

as" distribuem-se de maneira urn tanto idiossincnitica entre as escolas. como 

resultado de diferen9as na fIiosofla de atribuir,::ao de notas, da comhina~5.o das 

cadeiras de cspecializa9ao e de outros fatores, como 0 grau de "inflayao das 

notas". Impor uma distribuiyao uniforme por percentis ajuda a sanar esse pro

blema. Pelo fate de os brancos comporem uma parcel a muito numerosa da 

popular,::iio estudantil das escolas do G&EP, sua classiflca9ao media em termos 

de notas tern que se aproximar do 500 percenti!. 

24. Trata-se de uma regressao comum por minimos quadrados, de modo que os coeficien

tes tern uma interpreta9ao baseada no born senso, 0.0 contrario dos cocficientes das 

regressoes logisticas, que sao dificeis de interpretar, a menos que se traduzam em ra

zoes probabilisticas au probabilidades ajustadas. 

25. Tambem testamos 0 poder preditivo dos escores no SAT. entre os estudames negros, 

incluindo uma variavel de intera~ao (negro*SAT) na regressao basica do total dos a1u

nos, e constalamos que 0 coeficiente era negativo e estatisticamente significativo no nivel 

de 1%. Num ponto posteriordestecapitulo, voltaremos a interpretayao desse resultado. 

26. Ver, porexemplo, a enfase depositada na importanciados escores de testes par Murray 

e Herrnstein (1994). Ha duas razoes principais de as diferen~as nos escores de testes 

terem um impacto tao modesto nas notas, no ambito das instituiyoes do G&EP. Primei

roo e claro que essas institui90es seletivas escolhem criteriosameme os estudantes de 

escores baixos no SAT que resolvem admitir. Muitas vezes, os encarregados da admis

sao disp6em de outras informa~oes, como cursos freqi.ientados, recomendar;oes de pro-
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fessores e caisas similares, que as convencem de que, apesar dos escores mais baixos, 

o estudante em exame demonstfQu 0 potencial necessaria para enfrenlar 0 

trahalho academico. Segundo, como observamos antes, ao discutir as indices de 

d d ular;ao do G&EP tern esco-diplomar;ao, basicamente todos as estu antes a pop , 

res bern acima de urn limiar academico elevado. Certa vez, urn de nos (Bowen) 

estudou 0 processQ altamente seletivo de admissao a graduar;ao nU,m departa

mento de economia que, na epoca, matriculava apenas cerea de qumze alu,nos 

novos par ana. Todos as admitidos, selecionados num grande grupo de candlda~ 

tos bern qualificados, (inharn excelentes credenciais. Nesse grupo s~let.o, fOl 

impossivel encontrar qualquer conjunto de escores de testes ou outros mdlcado-

. . b d penho Como 0 demografo res objetivos que prevlssem mUlto em 0 esem. . . 

Ansley Coale gostava de lembrar a seus colegas, acima d~ urn certo lll~lar 

(muito alto), as aumentos adicionais nos escores de test.e~ ~lzem-n~s. r~l~hva-

OUlros >alOres dificeis de medir, como a flexlbthdade, a cnattvldade mente pouco. I, 

e a capacidade de lirar proveito das criticas, tern muito mais a ver com 0 

desempenho, ~ . 
Para uma das pnmeiras discussoes sobre 0 sub-aproveitamento academlco nas facul

dades de direito e medicina, ver Klitgaard (1985, p. 162-164). 

Fizemos 0 mesmo tipo de amilise com a coorte de 1976 do G&EPe obtivemos. resulta

dos similares. Tambem fizemos amilises separadas de regress3.o de escolas tsoladas 

d ' de 1989) Em quase todas as 28 escolas. com exce-(somente para a coorte e mgresso. .. , 

r;3.0 de tres, 0 coeficiente dos negros foi negativo e estatisticamente slgntf~cattvo. As 

tres escolas emque nao houve indicios de sub-aproveitamento dos negros sao todas de 

humanidades e ciencias humanas, com pequenos contingentes de negros (0 qu~ t,orna 

. I tes de sianificarao estatIsttca). ' d T ., e lara que os coeficlentes passem em es ~ T maISIICI,C, ._.d 
Por ultimo, replicamos a analise multivariada em relar;ao aos estudan~es. hlspamcos a 

d . de 1989 e mais uma vez obtivemos resultados stmilares, embora coorte e mgresso , , 

urn pouco atenuados (Apendice 0, Tabela 0.3.6). Os esmdantes hispanicos tambem 

tern uma classificar;ao media inferior nas turmas ao que se poderia preyer com base em 

O S "T (depois de controladas as demais variuveis), mas a defasagem seus escores n M. 

entre hispanicos e brancos tern apenas 56% da dimensao da defasagem entre negros e 

brancos - aproximadamente 9 pontos percentis, comparados a 16 pontos entre os 

matriculandos negros na mesma regressao. . 

Para urn resumo de boa parte dessa bibliografia, ver Miller (1995); ver tam bern RarUlst 

et at. (1994); Jencks e Phillips (a serpublicado) e os muitos estudos citados.ne.ssa obra, 

urn dos quais e urn artigo de Vars e Bowen. Tal estudo usou partes mai~ hmlt~das do 

banco de dados G&EP, par'em discutiu mais detidamente algumas questoes ~aSl.CaS da 

avaliar;ao estatistica. Por exemplo, David Card e Cecilia Rouse (correspondencla pes

soal) suaeriramque podena haver mais eITOS de medir;ao nos escores do SAT de negros 

o . h' 6 V B wen examinaram os escores que nos de brancos. Para venficar essa tp tese, ars e 0 

de testes obtidos por urn subconjunto de matriculandos negros e brancos que se subme-
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teram ao SAT mais de uma vez, havendo constatado que a correlar;ao entre os dois 

escores mais recentes era mais alta entre os estudantes negros do que entre os brancos. 

30. As autoridades encarregadas da admissao dispoem de infonna~Oes detalhadas sobre os 

candidatos, inclusive sobre cursos feitos, escores em testes de antecipa~ao de creditos aca

demicos e quaJidade das escolas secundarias, informar;OeS estas que vao muito alem das 

mediyoes resumidas que pudemos incluirem nossas regressOes. Numa das escolas do ban

co de dados G&EP, tivemos acesso ao conjunto de "ava1ia~6es academicas" (baseadas nos 

cursos conclufdos e nas notas obtidas, nos creditos antecipados, nos escores de testes de 

aproveitarnento etc.) usado pelo departamento encarregado da admissao para aquilatar a 

potencial academico dos membros da coorte de ingresso de 1989. Essas avaliar;oes previ

ram apreciavelmente melhor 0 desempenho academico do que apenas os escores no SAT. 

AMm dis so, sua inclusao na equar;ao de regressao reduziu a defasagem de notas entre 

negros e brancos em cerea de 15%. Ver Vars e Bowen (a ser pubJicado). Esta anUlise. 

apesar de restrita a uma unica escoia, reforr;ou nossa impressiio de que os broncos benefici

am-sc mais do que os negros de fonnas de preparar;ao academica que nao sao captadas 

pelas medir;oes sucintas de praxe. Ao mesmo tempo, a modesta redu~ao do tamanho da 

defasagem na c1assificar;ao de brancos e negros nas tunnas, redur;ao esta associ ada a intro

duyao dessa medida mais sofisticada do preparo academico, leva-nos a duvidar de que uma 

parcel a muito grande da defasagem no desempenho de negros e broncos se deva a uma 

selcr;iio mais rigorosa de candidatos brancos que de candidatos negros, dentro de determi

nadas faixas de escores no SAT e notas no curso medio. Contudo, tambem parece 

claro que os brancos beneficiam-se mais do que os negros de formas de preparar;iio 

academica que nao sao captadas pelas medir;oes sucintas habituais. (Um segundo 

conjunto de avaliar;oes do departamento de admissao, destinado a medir qualidades 

pessoais dos candidatos. nao teve nenhurn poder preditivo no que concerne as 
notas.) 

31. Esperamos que urn ou mais estudos de acompanhamento desta pesquisa lancem uma 

nova luz sabre os fatores de especial importtincia na previsao de como se sairiio os 

estudantes (sobretudo os negros) de escolas secundanas diferentes em faculdades aea-

32. 

33. 

34. 

demicamente seletivas. 

Entretanto, as tentativas de Vars e Bowen (a ser pubJicado) de melhorar 0 poder preditivo 

da classificar;ao do aluno na turma, introduzindo uma dicotomia simples entre frequen

tar uma escola secundaria publica e freqiientar uma escola particular, nao geraram 
resultados estatistieamente significativos. 

Alem disso, 0 contrale do status s6cio-econornico teve urn efeito imperceptivel na 

diferenr;u prevista entre negros e brancos no tocante a c1assificar;ao na turma. A defa

sagem prevista nessa area foi reduzidaem apenas cerca de urn percentil (ou 5%). quan

do se acrescentaram as variaveis de SSE a regressao. (As regressoes sem 0 SSE nao 
sao apresentadas aqui.) 

Ver Steele e Aronson (a ser pubJicado) e a bibliografia citada nesse texto. Numa 

apresentar;ao mais popular do trabalho de Steele, na New York Times MaRazine, 
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Watters (1995) eitou Steele nos seguintes termos: "Nos sa ,deia era que, sempre que 

os estudantes negros se concentram numa tarefa explicitamente aeademica, eles cor~ 

rem 0 risco de confirmar 0 estere6tlpo negativo de seu grupo. Esse fardo 

extra, em situa~6es com certas earacteristieas, pode ser 0 bastante para puxar 

seu desempenho para baixo. Chamamos esse fardo de vulnerabilidade ao estc

reotipo" (p. 45). 0 autor do artigo descreve entao os experimentos de Steele: 

num destes, Steele e seu colega Joshua Aronson "deram a dois grupos de 

alunos de gradua~ao em Stanford, negros e brancos. urn teste compoSlo das 

perguntas rnais dificeis de aptidao verbal extraidas do Exame Protocolar de 

P6s-graduUl;:ao (GRE). Antes do teste, urn grupo foi informado de que a fina

lidade do exerc1cio era apenas pesquisar "os falores psieol6gieos implicados 

na solu~ao de problemas verbais", enquanto 0 outro foj informado de que se 

tratava de "urn verdadeiro teste de suas aptidoes e limita~oes verbais". 

35. A liga~ao com 0 trabalho de Steele esta em que seria esperavel que a vulnerabilidade 

ao estere6tipo se mostrasse mais pronunciada entre os melhores estudantes de exee

lente desempenho, no topo das faixas do SAT, e encontramos alguns indicios (mas 

nao em quantidade esmagadora) nesse sentido. Observamos antes que, ao introdllzir~ 

mos na analise urn terma que capta a intera~iio entre ser negro e os escores no SAT, 0 

coefieiente e levemente negativo, mas significativo (-1.7). A interpreta~5.o e que, em 

media. a defasagem na classifica~ao na lurma entre estudantes brancos e negros au

menta 1,7 pontos a cada aumento de 100 pontos no escore global do SAT. 

Ao examinarmos esse padrao em eada nivel de seletividade institucional. eonstatamos 

que a tendencia a que a defasagem das notas de negros e braneos atinja seu apice nos 

niveis altos dos escores no SAT restringe-se as escolas de SEL-I. Nessas institui(,':oes, 

a defasagem entre negros e braneos na classificar;ao na turma aumenta sistematica

mente. de acordo com os escores no SAT. Alem dis so, 0 coeficiente do termo da interar;ao 

negros*SAT e muito maior (-3,4) e altamente significalivo nas escolas de SEL-I. mas 

c insignificante nas de SEL~2 e SEL-3. Ha mais eoisas nessa hist6ria, enlretanto. Nos 

niveis inferiores do SAT, as defasagens entre negros e braneos sao menores nas escolas 

de SEL-I que nas de SEL-2 e SEL-3; nas faixas altas do SAT, 0 tamanho absoluto da 

defasagem entre negros e braneos e essencialmente 0 mesmo nos tres conjuntos de 

escolas. Essa e apenas uma confinna9ao ligeiramente mals rigorosa de uma conclusiio 

enunciada antes: contrariando a hipotese da "adequar;ao", os estudantes negros com 

eredenciais academicas modestas tiveram maior sucesso aeademico, em relar;ao a seus 

eo!cgas braneos. nas instituir;oes mais seletivas. (Esses resultados diferem ligeiramen· 

te dos relatados antes por Vars e Bowen [a ser publieado], porque havia menos dados 

disponfveis quando aquele artigo foi escrilo; na verdade, Val'S e Bowen s6 dispunham 

de dados relativos a urn subeonjunto de escolas do G&EP, muito parecido com 0 grupo 

de SEL-I.) 

36. Fordham e Ogbu, 1986,p.I77. 

37. Como parte de sua Campanha pela Realiza~ao Africano-americana (Relatorio para a 
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38. 

39. 

40. 

41. 
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Diretoria, 6 de agosto de 1997), a Liga Urbana Naeional recomendou: "A pressao dos 

pare.s para .que nao se conquiste nada pode solapar os melhores esfon;:os de professores 

e pais. MUltos sucumbem b. mensagcm de que progredirequivaJe a 'agircomo os bran

~os' e.de que elcs terao sucesso, mesmo que nao se saiam bern na escola. Devcmos 

mc~ntlvar e aplaudir osjovens que fazem 0 que c certo, e devemos proporeionar opor

tUnidades de desenvolvimento que faeultem aos jovens encarregar-se de sua vida e 
tomar boas decisoes." 

Ver Thernstrom e Thernstrom, 1997, p. 422. 

Wi~ht~an (1997, p. 14) relatou que apen;~s 26% dos candidatos negros a faculdades 

de dlrelto em 1990-1991 foram aeeitos. 0 indice global de aceitar;ao de minorias sub

reprcsentadas nas faculdades de medicina foi de 39% em 1996 (AAMC 1996 8) 
S dO' • p. . 

egun 0 ugan el al. (1996, p. 12), 0 indice de aceitar;ao de candidatos neO'ros nas 

faculdades de administra9ao que foram sua primeira ou segunda op~oes foi mu~to mais 
alto (70%). 

Steele (n ser publicado). 

Para uma descri~ao do programa, ver Report 4 the Andrew W Mellon Foundation 

(1993); outras informa<;:6es podem ser obtidas com a diretora do projeto, Jacqueline 
Looney. 

42. Para uma rcsenha de outros proO'ramas ver Cose (1997 P 46 47 57 64) 
l:', •. - ,. _- ; para urn 

excmplo de um projeto aparentemente bem-sucedido Ilas faeuldades de direito, ver 
Knaplund e Sander, 1995,p.157. 

43. Hrabowski, ~aton c Greif. 1998, p. 172-173: informu90es eomplementadas por IlOVOS 
dados fomeeldos por Maton (correspondeneia pessoaI). 

44 Par~ u.m.a dcscrir;ao dctalhada e uma avaliar;ao altamente sofistieada de uma 

muitlplleldade de programas implementados peJa faeuldade de direito da Universida

de da California em Los Angeles, ver Knaplund e Sander (1995). p. 157ss. Esses 

autorcs demonstram que alguns dos programas da UCLA, mas nao lodos tem cfeitos 

posi.ti~os signifieativos. a curto e a longo prazos, no desempenho aca~emico do~ 
palllcipantes. Infelizmente, e raro haver uma avalia~ao rigorosa de programas simi

lare.s em outras institui96es. AJt5m dis so, a maioria dos programas academic os dc 

a.polO ~brange apenas estudantes que, em algum selllido, estao aeademicamente em 

flseo; e pouco provavcl que atinjam estudantes minoritarios que nao corram 0 risco 

de fracassar. mas que. mesmo assim. n5.o estcjam tendo um desempenho il 

altura de seu potencial. Ncsse aspecto, c importante lembrar que. lias faculda

~es e universidades altamente seletivas. sao os estudantes negros de graduar,:ao 

<':Ol~ os ~scores de teste mais elevados que tendcm a ter 0 aprovcitamento 

lllalS aquem de seu potencial. Mesmo com um desempenho abaixo do esper;ivel. 

esses alunos tendem a obter notas medias aeima do nivel que os habilitaria aos 
programas tipicos de apoio academico. Ale-m d,·sso. suas necessidades tendem 
a ser bem diferentes das dos estudantes de risco. 
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Capitulo 4 

Estudos avans:ados: P6s-graduas:ao 
e formas:ao em profiss6es liberais 

Uma farma,aa excelente num curso de gradua,ao e uma enorme 

vantagem na vida. Mas todos sabemos que. por si s6. 0 diploma de 

bacharel e mais e mais vista como uma prepara9ao insuficiente para 

muitas carreiras para as quais foi 0 bastante em epocas passadas. Hi 

muita se faz necessaria a p6s-gradua,ao para os aspirantes a medicas. 

advogados. educadores, especiaJistas em linguas, pesquisadores cien

tificas e membras do clera; no mundo de hoje, os graus universitirios 

avan~ados tambem sao tidos como altamente desejaveis, se nao essen

ciais, para muitas autras carreiras, inclusive as cargos de panta na 

administra,ao empresarial, na gestao de assuntos publicas e no setor 

das organiza,5es scm fins lucrativos. Essa mudan,a acentuada se deve, 

em grande parte, ao aumento dos conhecimentos, aa teor cada vez 

mais tecnica de muitos tipos de atividade e a maior especializa,ao. Hi 

tambem 0 aspecto do "credenciamento": numa sociedade com urn nu
mero muita maior de bachareis, muitos indivfduos procuram distin

guir-se dos demais por meio de uma forma,ao mais avan,ada. Muitos 

empregadores incentivam essa pnitica, usando os diplamas de p6s

gradua,aa camo urn meio facil de selecionar os candidatas aos cargos. 

Nao ha de ser surpresa para ninguem saber que os individuas com 

diplomas de bacharelada das melhores faculdades e universidades in

gressam nas pragramas de p6s-gradua,aa e especializa,aa - sabretuda 

nos mais prestigiados - em mlmero c1aramente acima da media. 0 maior 
aces so aas cursos de p6s-gradua,aa tamou-se urn grande beneficia as

sociado aa freqlientar cursas de gradua,aa de alta qualidade - 0 grande 

beneficia, diriam alguns. Neste capitulo, examinaremos em detalhe a 

sucessa das diplomados do banco de dados Gradua,ao e Experiencia 
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Posterior na obteTI<;a.o de graus universitarios avanc;ados. Examinare-

. om especial cuidado as experiencias dos matriculandos negros. mose . _ 
para determinar como se safram esses estudantes - ~1U~OS dos ,qua~s nao 
teriam sido aceitos, na falta de uma politica de admlssao senslvel a ra~a 

- depois de concluido 0 bacharelado. 

A importancia das profiss6es liberais 

A p6s-gradua~ao 10 muito importante, por abrir caminho para as 

profissoes liberais - urn caminho percorrido por urn nu~ero cada vez 

maior de bachareis. Apesar do fluxo interminavel de pladas sobre os 

advogados, das hist6rias de terror sobre procedimentos medicos des

necessarios e das narrativas sabre catedniticos que negltgenclam s:as 

turmas para se dedicar a pesquisas obscuras, a atrayao por "carrclras 

liberais" tern aumentado. 
Para 0 indivfduo que sobrevive a competi<;ao intensa por uma 

vaga nas instituic;6es de p6s-graduac;ao e especializa<;~o mais alt~
mente conceituadas, e que conclui com sucesso 0 currIcula de ensl

no, as recompensas econ6micas podem ser substanciais. Desd~ a 

dec ada de 1970, houve uma eleva~ao acentuada da renda dos pro~IS

sionais liberais e urn numero maior de estudantes sentiu-se atral~o 
por essas voca~5es.l Mas os alunos tambem fazem p6s-gradua~ao 

por muitos outros motivos, entre eles 0 interesse profundo por deter

minada materia, 0 desejo de servir a comumdade e 0 reconheclmento 

do status e das oportunidades de lideran~a associ ados a uma forma

I'ao avan~ada. 0 Levantamento Social Geral pede ao~ norte-amenca

nos que classifiquem 0 prestigio de divers as ocupa~oes, e a classlf1-

cal'ao dai resultante (que inclui toda sorte de profissoes, desde lavador 

de carros ate pesquisador de opiniao ou advogado) serve de testemu

nha do alto apre~o que a popula~ao tern pelos profissionais hberals. 

Dentre as atividades que ocupam os vinte primeiros lugar~s na c1~s
sifical'ao, apenas algumas (como prefeito de uma grande cldade) t~m 

a mais infima possibilidade de serem exercidas sem estudos de pos

gradual'ao ou rorma~ao liberaL' 
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A competi9ao pelo ingresso nas carreiras liberais aumentou nas 

tres ultimas decadas, it medida que as faculdades de direito. medicina 

e administra~ao come,aram a derrubar as barreiras que antes 

desestimulavam as mulheres e os membros de grupos minoritarios 

de buscar uma forrna,ao especializada. Ocorreram mudan~as monu

mentais no tamanho e na composi,ao dos conjuntos de candidatos, it 
medida que os encarregados da admissao procuraram recrutar estu

dantes das minorias e que urn numero muito maior de mulheres pas
sou a buscar vagas nesses cursos.3 

A sociedade tern urn interesse expressi va e crescente no ensino 

de p6s-gradua~ao, uma vez que a necessidade de conhecimentos e 

qualifica~5es especializados continua a aumentar.' 0 historiador Walter 

Metzger argumentou que eslamos ficando cada vez mais dependen

tes dos profissionais liberais e que esse alto grau de dependencia 

valoriza ainda mais nao s6 as qualifica90es profissionais, mas tam

bern 0 carater (a "honorabilidade") dos individuos que exercem es
ses papeis: 

A medida que aumenta 0 volume dos conhecimentos, eJeva-se tambem 0 volu

me relativo da ignorancia, pois cada pessoa s6 consegue conhecer uma frac;ao 

decrescente do que e cognoscfvel; esse conhecimento. ao se tornar mais espe

cializado, tende tambem a se tamar mais poderoso, mais passivel de ser usado 

para 0 bern ou para 0 mal. (. .. ) E para evitar urn desfecho hobbesiano _ uma 

guerra de todos contra todos, na qual cada urn utilize em beneficia proprio 0 

conhecimento que possui e pague urn pre90 terrfvel pelo saber que the 1'alta

que as sociedades exortam as ocupac;6es que afetam os interesses vitais dos 

seres humanos a vincularem seu exercfcio especializado a honradez.5 

A sociedade tern grande interesse no ensino de p6s-gradua~ao e 

especializa~ao tambem por uma razao adicional: esses cursos tern muito 

a ver com a forma~ao dos lideres. 0 reitor da Universidade dc Yale, 

Richard Levin, salientou que uma das missoes centrais da universida

de 10 uma tarefa dificil de definir - a sele~ao e prepara~ao de individu
os para esses papeis: 

A excelencia academica deve continuar a ser 0 rnais importante criterio iso

lado de admissao aos cursos de Yale, mas, tanto em nossos cursos de p6s-
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gradua~ao e especializac;ao quanta na graduac;ao de Yale, devemos continuar 
a procurar alga mais - as fugidias qualidades de carater que conferem aos 
rapazes e moc;as 0 potencial de causar irnpacto no mundo, de contribuir para 
a sociedade mais ampla, por meio de suas realizac;oes academicas, artfsticas 

e profissionais, e de trabalhar e incentivar DutroS a trabalharem pelo aprimo

ramento da condic;ao humana,ti 

Tais lideres devem servir a todos os setores da sociedade - e 

serem capazes de trabalhar de maneira eficiente com muitos tipos 

diferentes de individuos. E importante que os jovens mais promisso

res de tad as as ra~as tenham acesso a essas profissoes. 

Aspira«6es 

Urn fato fica plenamente claro: os estudantes negros da gradua

,ao tern urn interesse intensissimo na formal'ao avanl'ada. No ambito 
nacional. 63% de todos os africano-americanos que ingressaram em 

cursos de gradua,ao com dura~ao de quatro anos em 1989-1990 
aspiravam a obtenc;ao de algum grau universitario superior, compara
dos a 61 % dos estudantes brancos.' Uma parcela ainda maior dos 

matriculandos negros da coorte de 1989 nas escolas do banco de 
dados G&EP - 87% - tinha a esperanl'a de cursar 0 mestrado au 

obter outro tipo de grau universitario superior, em comparal'ao com 
83% dos matriculandos brancos. Ainda mais digno de nota e 0 fata 
de que 35% dos matriculandos negros do G&EP aspiravam a se 
diplomar em direito ou medicina, comparados a 22% de seus cole gas 

brancos (painel inferior do Griifico 4.1). No ambito nacional, tam
bern e fato que mais alunos negros do que brancos na gradual'ao 

aspiravam a se formar em direito ou medicina, embora a diferenl'a 

entre negros e brancos fosse muito menor (15% versUS 13%) do que 

no universo G&EP. E 0 mais surpreendente de tudo e que quase 25% 
dos matriculandos negro, e brancos do banco de dados G&EP dis

seram aspirar ao doutorado.K 

Os padroes observados entre os matriculandos do G&EP em 

1976 foram muito semelhantes, especial mente quanto aos 

matriculandos negros; em ambas as coortes, mais negros do que 
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brancos aspiraram a obtenl'ao de diplomas avanyados (Grafico 4.1). 

Embor~ a defasagem global entre negros e brancos, Com respeito a 
asplra~ao a graus universitarios superiores, tenha exibido uma mo

desta redu,ao entre 1976 e 1989, gral'as a maior aspiral'ao ao mestrado 
(InclUSIve em administra~ao)9 e ao doutorado por parte dos 

matncu1andos brancos de 1989, a defasagem entre negros e brancos 

quanto a aspirayao aos diplomas de direito e medicina aumentou. 

~rafico 4.1. Porcentagem de Matriculandos Aspirantes a Diplomas Poste-

R
rJOres ao Curso Secundario, Conforme 0 Tipo de Grall Universitario e a 
a~a; Coortes de Ingresso de 1976 e 1989. 

Coorte de ingresso de 1976 : .Negt)s OBrancos I 

Mestrado Okeito ou Medicina Doutorado 

Coorte de Ingresso de 1989 [.Negros OBrancos [ 

.g 40% 

] 
.~ 30% F'-f'""-'""-iL."-i-c24~ 
~ 

~ 20% r-~-" ..... ",""--
~ 

&. 10% 

0% 

Mestrado Oireito ou Medicina Ooutorado 

Fonte· Banco de dados Gradu - E .~. En . . S· ar;ao e xpenencta Posterior c Instituto de Pesquisas do 
SinO upenor (ver Apendice A). 
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Suspeitamos que uma das grandes razoes de tantos matriculand~s 

negros desejarem graus universitarios avan~ados e que a forma~ao 
- . I" por superior mais extensa e vista como a "via de asc~ns.ao SOCIa .. 

grande parte da popula,ao negra. Os diplomas de dlrelto e medlcma, 

em particular, ha muito sao encarados como ImpulslOnadores especI

almente potentes da mobilidade social, e nao e a toa que os 

matriculandos negros exibem uma intensa concentravao nessas du~s 

areas. A conquista de credenciais profissionais de peso e urn ~o~ m~

todos de resistencia, pelo menos em parte, a estereotlpagem e a dlscn

mina,iio; em certa medida, tambem pode servir para compe_nsar uma 

certa falta de "rela,ees" e outras vias infonnais de promo,ao socIal. 

Em consonancia com essas impress6es, Johnson e Neal demonstr~

ram que 0 diferencial masculino de reoda entre negros e brao:os d~ch

na em propor,ao inversa aD grau de instru,ao e, hoje em dla, atmge 

seu grau mais baixo entre os diplomados em universidades e seu grau 
d" 10 mais alto entre as alunos que abandonam 0 curso seeun arlO. 

TamMm suspeitamos que 0 aumento geral havido entre 1976 e 1989 

nas aspira<;6es dos matriculandos brancos a diplomas supenores tenh,a 

decorrido do acirramento da competi<;ao pelos empregos millS dese!"

veis. Como seria inevitavel, 0 numero crescente de bachareis reduziu 0 

valor de escassez dos diplomas de gradua<;ao. Seja como for, fica claro 

que. para os estudantes em geral, 0 nivel das aspira,oes academicas 

vem-se aproximando de urn teto. Hoje em dia, praticamente todos os 

calouros com born desempenho nos cursos de gradua,ao mamfestam 

interesse na obten9ao de graus universitarios superiores, 

Muitas vezes, os estudantes que aspiram a diplomas avan,ados aD 

ingressarem na faculdade mudam de ideia no decorrer de sua :rajetona 

na gradua~ao, E provavel que, ao come~ar, muitos ~eJa~ ~n~enuos n,o 

que tange aos requisitos para a obten~ao de graus um~~rsltanos su~~n

ores; outros talvez tenham id6ias cxageradas sobre a recompensa de 

certos tipos de eSludos de pos-gradua,ao. Outros, ainda, de~cobrem 

novos interesses que nao tinham previsto, ou constatam que areas de 

aparencia inicialmente convidativa revelam-se menos atraentes quando 
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examinadas de perto. Todas essas mudan,as de rumo Sao perfeita

mente naturais. A faculdade e urn perfodo de teste da capacidade e dos 

interesses de cada urn. E tambem uma fase adequada para se aprender 

o que realmente significa, por exemplo, ser urn matematico. 

Por essas raz6es, nao se deve esperar mais do que uma convergencia 

apro!,imada entre 0 que os estudantes dizem sobre seus pIanos de futuro, 

aD ingressarem na faculdade, e 0 que realmente acabam fazendo. Mais 

adiante, neste capitulo, veremos com que freqiiencia as aspira,6es origi

nais dos alunos a obten,ao de graus superiores, em sua epoca de calouros 

da gradua,ao, sobrevivem a diversos altos e baixos. Primeiro, porem, pre

cisamos fazer urn mapa dos resultados reais obtidos pelos matriculandos 

do banco de dados G&EP na busca de diplomas avan,ados, quaisquer 
que tenham sido suas inten,oes aD ingressarem na faculdade. 

Obtell1;:ao de graus universitarios avanc;ados 
Padroes gerais 

Mais da metade dos matriculandos de 1976 nas institui,oes do 

G&EP (51 %) concluiram urn ou Dutro tipo de curso de p6s-gradua,ao, 

em contraste com menDs de 1/4 do grupo comparavel de matriculandos 

que freqiientou outros cursos de gradua9ao de quatro anos." Entre os 

estudantes do banco de dados G&EP que se diplomaram (inclusive os 

que se transferiram e se formaram noutras institui,oes), 56% obtive

ram graus universitarios avan,ados ou diplomas de profiss6es libe
rais. 

Os padroes dos graduados negros e brancos da coorte de 1976 nas 

escolas do G&EP sao notavelmente similares (lado esquerdo do Grlifico 

4.2 e Apendice D, Tabela D.4. I). Os dois grupos exibiram a mesma propen

sao elevadissima a obter graus universitlirios avan,ados. Particulannente 

notaveis foram as grandes parcel as que se especializaram em profiss6es 

liberais ou se doutoraram - 40% do total de bachareis negros e 37% do 

total dos brancos (os diplomas "liberais" sao definidos aqui como diplo

mas de direito, medicina ou administrar;ao; os graus "doutorais" incIuem 

o PhD e a maioria dos outros doutorados, mas nao incluem, para fins 
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desta amUise, os graus de JD ou MD,'1 que sao tratados como parte da 

categoria dos profissionais liberais.)l2 

o hist6rico dos diplomados do banco de dados G&EP contrasta 

vividamente com 0 do total de detentores do grau de bacharel no ambito 

nacional (GrMico 4.2).1' Apenas 38% destes ultimos obtiveram qual

quer tipo de grau universitario avan,ado, em compara,ao com 56% dos 

bachareis do G&EP. As diferen,as sao ainda mais pronunciadas com 

respeito aos diplomas em profiss5es liberais e de doutoramento. Os es

tudantes brancos do G&EP exibirarn uma probabilidade mais de tres 

vezes superior it do total de bachareis brancos de obter esses tipos de 

graus universitarios; os diplomados negros do G&EP tiveram cinco ve

zes mais probabilidade de se formar em carreiras liberais ou concluir 0 

doutorado do que os bachareis negros em ambito nacional. 

Grafico 4.2. Porcentagem de Diplomados que Obtiveram Graus Universi
tarios Avan~ados, Conforme 0 Tipo de Grau e a Ra~a; Di~lom.ados d~ Ban
co de Dados Gradua~ao e Experiencia Posterior e em Ambito NaclOnalj 
Coorte de Ingresso de 1976. 
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Nota,~: A categoria "Profissao liberal ou doutorado" inclul diplomas de. dl.~elto, 
rnedicina, adrninis[ra~ao e outras profissoes liberais e doutorados;. a categona Ape
nas mestrado" inc1ui os estudantes cujo grau mais avan~ado fOi urn mestrado em 
Dutra area que nao a administra~ao. As percentagens "nacionais" basearam-se nas 
tabelas dos graus universitarios avan~ados obtidos por pessoas com 37 a 39 anos em 
1990, conforme 0 Recensearnento norte-americano de 1990. 
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Que e que explica 0 sucesso dos estudantes do G&EP na obten

,ao de graus universitarios avan,ados, no cotejo com os graduados 

em geral? Uma explica,ao possivel e que, via de regra, as escolas do 

G&EP nao of ere cern forma,ao profissionalizante a seus alunos de 

gradua,ao. Algumas institui,6es desse universo tern cursos de gra

dua~ao em administra~ao, urn numero urn poueo maior tern eursos 

de engenharia e M alguns outros cursos dispersos que poderiam ser 

considerados "profissionalizantes"; em sua maioria, contudo, essas 

escolas conferem diplomas de gradua,ao em artes liberais e ciencias. 

Em boa parte do restante do ensino superior, uma vez que os cursos 

de gradua,ao profissionalizantes sao mais comuns, os estudantes fora 

do universo G&EP talvez sintam menos necessidade de forma,ao 
especializada em nivel de pos-gradua,ao. 

Todavia, outras explica,6es parecem mais convincentes. Como 

vimos no Capitulo 2, os matriculandos das institui,6es do G&EP obti

veram escores decididamente acima da media no SAT, 0 que significa 

que tern probabilidade de se sair bern nos testes padronizados que se 

exigem dos candidatos it p6s-gradua,ao. Os matriculandos das esco

las do G&EP tam bern tendem a pro vir de familias mais abastadas do 

que os alunos universitarios em geral, e de familias que tendem a in

centivar estudos de p6s-gradua,ao. Obviamente, a probabilidade de 

haver muita auto-sele,ao entre os estudantes do secundario que acre

ditam querer ser medicos, advogados ou professores e muito maior do 

que a probabilidade de outros alunos do secundario ingressarem numa 

das faculdades do G&EP. Todos esses fatores nos levam a esperar que 

os matriculandos de institui,6es seletivas freqtientem cursos de pos

gradua,ao e forma,ao em profiss6es liberais em numero 

desproporcionalmente grande. Mesmo assim, a magnitude das dife

ren,as nas realiza,6es academicas e surpreendente. 

Tipos de diplomas de doutorado e profissoes liberais 

Obtem-se urn quadro mais preciso ao examinar os tipos de diplo

mas de doutorado e profiss6es liberais obtidos pela coorte de 1976 do 

j 
I 
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. G&EP (Griifico 4 3). A despeito de suas notas e escores de umverso. . a 
testes mais baixos, os diplomados negros do G&EP tIveram u~ 

probabilidade ligeiramente maior que ados brancos dess~ grupo e 

d· eito e medicina e uma probabilidade tgual de se se formarem em If , . . d b 
diplomarem em administra9ao de empresas. Sua probablhdade eo -

tergraus universitarios avan9ados nesses campos foi mUlto malOr que 
- . . ta . a em geral - cerca ados bachareis brancos da popula9ao umverst . n .. 14 0 

de sete vezes maior no direito e cinco vezes malOr na ~e~lcma. S 

dados do levantamento da coorte de 1989 do G&EP mdlcam que a 

"vantagem" dos negros na diploma9ao em profissoes hberals vem-se 

man tendo nos ultimos dez a quinze anas. 

D' 1 ados com Forma~ao em Profissoes 
Grafico 4.3. Porcentagem de I~ °7 0 Tipo de Grau Universitario e Liberais ou Gran de Doutorado, on orme 
a Rac;a; Coorte de Ingresso de 1976. 
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Fonte: Banco de dados Gradua(j:ao e Experiencia Posterior. 

A situa9ao e urn pouco diferente no caso do doutorado. Mesmo 

nas escolas altamente seletivas do G&EP, os bachareis negros da coorte 

de 1976 tiveram menos probabthdade 0 que seu . . d s colegas brancos de 

fazer doutorado. E possivel que alguns desses estudantes ten ham 

h do que a forma9ao em profissoes liberais Ihes of erect a manetras 
ac a 'd dOt fator talvez tenha mais diretas de servir a suas comum a es. U fO 

sido a escolha diferenciada de areas de estudo entre alunos negros e 
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brancos, na qual estes ultimos inclinaram-se a preferir campos com 

alta probabilidade de conduzir a estudos de doutoramento, como a 

fisica. Quaisquer que tenham sido as razoes, essa situa9ao talyez se 

esteja modificando. Quando se fez 0 leyantamento da coorte de 1989, 

a defasagem entre as matriculas de negros e bran cos em cursos de 

doutorado havia-se reduzido a I ponto percentual (8% dos diplomados 
brancos, comparados a 7% dos negros). 

Freqiiencia a escolas de prestigio no campo das projissoes 
liberais 

Assim como as institui<;oes seletivas do uniYerso G&EP atraeni 

alunos bern preparados para seus cursos de gradua<;ao, alem de dispo

rem de recursos intelectuais e financeiros para oferecer urn "valor a 

mais", a nata das escolas de p6s-gradua<;iio e forma9ao em profiss6es 

liberais atua da mesma maneira. Essas institui~6es funcionam como 

urn mecanismo de triagem pelo qual pass am os alunos de gradua<;ao 

com alto fndice de aproveitamento a caminho de suas carreiras libe

rais, que incluem cargos em empresas, escrit6rios de advocacia e hos

pitais de grande porte. Os gran des escrit6rios de advocacia de Nova 

York, por exemplo, costumam recrutar seus profissionais, em carater 

quase exclusivo, num grupo de dez a quinze (ou men os) faculdades de 

direito; similarmente, as empresas de panta tendem a recrutarprofissi_ 

onais mais maci9amente nas grandes faculdades de administra<;ao. 15 

Por essas e outras razoes, a competi~ao pel a ingresso nas institui~5es 
de elite em pos-gradua9ao e forma9ao em profissoes liberais e acirra

da. e uma das muitas yantagens de frequentar Uma excelente faculda

de durante a gradua<;ao e que aumenta a probabilidade de ingresso em 
cursos de pos-gradua9ao de alto nivel. 

Frequentar urn curso de gradua9ao numa institui9ao de grande 

prestigio e util, antes de mais nada, em fun9ao da qualidade de ensi

no possibilitada por urn corpo docente de renome, por bibliotecas e 

laboratorios bern equipados e pela presen9a de Outros estudantes de 

excelente desempenho. Alem disso, existe urn efeito de 

"credenciamento".16 As escolas de pos-gradua9ao e forma9ao em 



'66 o ('URsa DO RID 

profissoes liberais tendem a preferir candidatos que sabidamente ja 

ten ham passado por urn processo de triagem eompetitivo e sejam 

tidos como dotados de salida base academica, que inclui pratica na 

realizavao de pesquisas e na redavao de textos, Como observou James 

Thomas, que, durante muitos anos, foi 0 decano de admiss6es na 

Faculdade de Direito de Yale, 

Saber oode alguem foi testado em combate e sobreviveu significa muito para 

nos. Quem jogou - e teve sucesso - num campo diffcil pennite-nos correr urn 

pOlleD mais de riscos e admitir alguem que de a nosso corpo docente a impres
sao de tef aquele alga a mais que fara diferen<;a no mundo. Porventura isso 

significa que naQ aceitamos alguem que tenha vindo de uma escola fora do 

circuito conhecido? Nao, mas essa pessoa teni que estar com absolutamente 

tudo nos eixos - sem margem de eITa possfvel. (Correspondencia pessoal.) 

Do ponto de vista das escolas de p6s-graduavao, aceitar alunos de 

cursos de graduavao bem-coneeituados e urn modo de reduzir os ine

vitaveis riscos implfcitos em decidir quais sao os candidatos com mai

or probabilidade de exito. 

Assim, seria de se esperar que as instituic;5es academicamente seleti

vas do universo G&EP mandassem urn numero desproporcionalmente 

grande de seus diplomados para as escolas de pos-graduavao de maior 

prestigio. E e 0 que aconteee, Para quantificar esse padrao, utilizamos as 

classifica<;oes divulgadas para 0 publico, a fim de distribuir urn conjunto 

de escolas em "faixas de alto nlve}" e isolar uma "faixa superior". Fazer 

cssa distinC;iio entre faixas e inevitavelmente arbitrario, e naG atribufmos 

nenhuma importancia it categoriza<;ao de qualquer institui<;ao especifica 

de forma<;ao em profissoes liberais; dinamos apenas que as c1assiliea<;oes 

usadas costumam ser coerentes entre si e compatlveis com 0 que se espe

raria constatar, A faixa superior foi definida, de maneira muito estrita, 

para incluir apenas doze faculdades de medicina, oito faculdades de direi

to e seis faculdades de administravao, Num ano recente, esse pequeno 

grupo de instituivoes de alto nivel conferiu 8,6% do total de diplomas de 

medicina, 6,6% do total de diplomas de direito e 5,7% do total de diplo

mas de administrac;ao de empresas.17 
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rldos pOl' instituir;6es de alto nfvel em t98~. e 0 as as lpiolllas de carreiras liberais con fe-

A concentravao de bachareis negros e brancos das escolas do uni

verso G&EP nessas instituivoes de alto nivel das profissoes liberais ' 

~emonstrada no Grafico 4,4 (que exibe 0 numero de diplomados d: 

&EP,que obt,veram div_ersos tipos de graus universitarios avanpdos). 

Nos tres campos de profJssoes liberais examinados, os estudames ne

gros do G&EP tiveram uma representavao ainda mais macil'a do que os 

brancos do mesmo grupo nas escolas de alto nivcl. Por exemplo de t 
os ne J d ' n re gros os cursos de graduarao do G&EP r 
d" . 3" que se 10nnaram em 
"reIto, 26% foram diplomados por uma das oito faculdades mais bern 

conceItuadas, em compara<;ao com 180/, d d d 
. 0 os a voga as brancos prove-

mentes das escolas do G&EP e 7% dos diplomados em direito vindos de 

[odas as mstltUll'oes de gradual'ao. Esse mesmo padrao geral e observa-

I 
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do na medicina, emOOra a diferen9a entre negros e brancos seja conside

ravelmente menor." A concentra9ao de bachareis negros do G&EP nas 

melhores escolas de administra9iio 10 excepcionalmente acentuada - den

tre os que cursaram 0 mestrado em administra9ao, 37% freqUentaram 

uma das seis faculdades mais conceituadas. A probabilidade de urn estu

dante negro do G&EP cursar 0 mestrado numa das melhores escolas de 

administra<;3.o de empresas foi seis vezes maior que ados formandos 

tipicos das faculdades de administra9ao em ambito nacional. 

Fatores preditivos de estudos avan9ados 

o sucesso das turm'as recentes de estudantes negros na conquista 

de graus universitarios avan<;ados - inclusive urn numero desproporci

onal de diplomas das melhores institui90es fonnadoras de profissionais 

liberais do pais - responde a algumas perguntas e suscita outras. A 

presen9a de urn numero inusitado de alunos negros de escolas do G&EP 

nos cursos mais prestigiosos de pos-gradua9iio e forma9iio em carrei

ras liberais parle ser interpretada - com acerto - como uma indicac;ao 

dos efeitos da polftica de admissao sensfvel a ra<;a ness as institui<;;:6es 

de pos-gradua9iio. Mas esse padriio reflete tambem 0 intenso desejo de 

muitos desses alunos de obter graus universitarios avan<;;:ados, bern 

como 0 seu sucesso durante a gradua<;ao em alguns dos cursos ruais 

seletivos do pais. Num sentido muito palpavel, 0 aumento do numero 

de advogados, medicos, administradores e doutores negros e hispani

cos pode ser atribuido aos esfor90s conjuntos de estudantes muito 

ambiciosos, cursos de gradua9ao de alto nivel e institui90es de pos

gractua<;ao que se empenharam vivamente em admitir urn mlmero mai

or de alunos talentosos provenientes das minorias. 

Nesta se9ao, nosso objetivo principal e examinar em detalhe os fato

res que, no nivel da gradua9iio, atuaram no sentido de favorecer ou preju

dicar esse processo. Qual foi a imponiincia dos escores no SAT para de

tenninar quais alunos receberiam ou nao diplomas de pOs-gradua9iio? Sera 

que os padroes de obten9ao de graus universit:irios avan9ados diferiram 

conforme a seletividade dos cursos de gradua9ao freqUentados e as notas 
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Obtid~s pelos alunos? Tambem gostariamos de saber ate que ponto a pro

~ress~o n~s currfculos de estudos avan~ados e primordialmente atribufveI 

as asplfa~oes dos proprios estudantes. Uma vez que esses fatores se inter

relaclOnam, mostraremos seus efeitos liquidos na obten9iio de diplomas 

de dou~orad~ e profissoes liberais, usando 0 mesmo tipo de analise de 

regr~ssao ~ultlpla que foi empregado no capitulo anterior. 
Asplrafoes e conquistas 

Co~o vimos neste capitulo, muitos matriculandos do universo 

G&EP Ja entram na faculdade Com plena inten9ao de se p6s-graduar 

em campos prevlamente identificados. Sabemos tambe'm q . 
d. ue mUitas 

essas expectahvas se modificam, por toda Sorte de razoes. Ha po _ 
tanto uma perg t 'b' , ' r 

, un a 0 vIa: ate que ponto os matriculandos do G&EP 
da coorte de I 976 b 

_ ' negros e raneos, converteram suas aspira~5es 
na obten~ao de graus uni versitarios avan9ados, nos campos que ha
Vlam especlfIcado ao iniciar 0 curso de gradua~ao? 

Grafieo 4.5. Percentagens de MatricuIandos ue' .. 
em Medicina e se D' I q Asplravam a Formar;ao 
de 1976. Ip omaram, de Acordo com a Ra't3j Coorte de Ingresso 
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Concentrar 0 exame na medicina ajuda a ilustrar como se relacio

nam as aspira<;6es pre-universitarias com as futuros pactroes de estu

dos de p6s-gradua~ao. No Gnifico 4.5, vemos que uma porcentagem 

extraordinariamente grande do total de matriculandos negros das esco

las do G&EP aspirou, originalmente, a um diplomade medicina-25%. 

Esses aspirantes contribufram com uma grande parcela dos 9% de 

matriculandos negros que acabaram par se formar medicos (2/3 dos 

9% vieram dessa popula,ao). Os outros 3% de matriculandos negros 

formados em medicina vieram de uma popula,ao muito mais numero

sa: a de matriculandos negros que niio aspiravam a ser medicos ao 

entrarem na faculdade. Dito de outra maneira, cerca de 25% dos que 

aspiravam a medicina diplomaram-se, em contraste com aproximada
mente 4% dos que nao tinham essa aspira,ao. Fica abundantemente 

claro, portanto, que as aspira<;6es pre-universitarias foram importantes 

para conduzir as estudantes as faculdades de medicina." 
Esses mesmos padroes gerais aplicam-se aos diplomados bran

cos (ver a lado direito do Grafico 4.5). No final, com efeito, quase a 

mesma porcentagem de bachareis brancos diplomou-se em medicina 

(7% vs. 9% de negros). Alem disso, as medicos brancos, com apro

ximadamente as mesmas percentagens relativas, safram do conjunto 

branco de aspirantes e nao aspirantes a medicina, como aconteceu 

com os medicos negros. 
Esses saO as dados fundamentais. Tambem e verdade que houve 

mais "escorreg6es" no grupo negro do que no branco entre a aspira

Ciao ao diploma de medicina e sua conquisEa. Muitos alunos de todas 

as rac;as sao derrotados na guerra com a qufmica organica. Mas a 

porcentagem expressivamente mais elevada de lllatriculandos negros 

que aspiravam a ser medicos tambem conta uma parte crucIal des~a 

hist6ria, que rnuitas vezes nao IS reconhecida. Fica claro que urn nu

mero irrealisticamente grande de estudantes secundarios negros che

gou a faculdade achando que a medicina seria a carreira certapara 

eles. Como grupo, e provavel que as matriculandos brancos dlspu

sessem de mais informac;oes pertinentes ao ingressarem na faculda-
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de, ja que eles tem maior probabilidade que as negros de receber uma 

boa orienta~ao no curso secundario e, portanto, de abandonar desde 

cedo as projetos pouco realistas de cursar medicina. E possivel que 

os alunos negros de 6timo aproveitamento tenham sido mais incenti
vados do que seus coIegas brancos a contemplar a carreira medica

e. recebido menos informaqoes sobre outras carreiras possfveis.20 No 

fmal. embora mais estudantes negros que comel'aram par esse cami

nho tenham acabado buscando outros objetivos, e esseneiallembrar 

que a porcentagem de bachareis negros formados em medicina foi 
ainda mais alta que ados braneos. 

Constatamos 0 mesmo padrao com reIac;ao ao direito. Mais negros 
do que brancos ingressaram na universidade com a iilten~ao de fazer 
doutorado em jurisprudencia (tanto na coorte de 1976 quanta na de 

1989), um numero igual de negros e brancos obteve esse diploma. e 

uma porcentagem mais alta de aspirantes negros tambem acabou par 
- b' 1 21 nao rece e- o. A busca do doutorado e marcada par aspira~6es 

estranhamente desprovidas de realismo. Como ja foi assinalado em 

1989. 24% do total de negros e 22% do total de brancos dissera~ ter 

a intenqao de Se doutorar. Naturalmente, pouqufssimos desses estu

dan~es - negros e brancos - atingiram ou virao a atingir eSSe objetivo. 

C~nosa.rnente, urn nurnero duas vezes major de estudantes negros que 
nao asplravam ao doutorado, comparados aos que tinham essa aspira

~ao (4% versus 2% do total da amostra), esta agora cursando a 

doutoramento. Essa e mais uma indica~ao de que, embora rnuitos afri
cano-americanos nao disponham de informa~6es sobre certos tipos de 

estudos avan~ados e sobre as op~6es correlatas de carreira ao incrres

s~rern na universidade, ainda assirn, eles vern convertendo as op~rtu
nIda~es oferecidas par um ensino de gradual'ao de alto nivel num gran

de numero de dIplomas de pos-gradua,ao e de profissoes liberais. 

Escores no SAT 

Ate que ponto a probabilidade de fazer p6s-gradua,ao e discemfvel 
em Idade preeoee, antes de as alunos ingressarem na faeuldade? Quan-
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to e possivel sabermos sobre OS futuros paddies de estudos de p6s~ 

graduac;ao, a partir dos escores obtidos no SAT pelos asplrantes a 
'd . rtancia para 0 deba-faculdade? Estas perguntas sao de eVI ente Impo .. 

te sobre a admissao sensivel a rac;a, ja que 0 poder predltlvo dos 

escores no SAT figura nela com muito destaque. 

Entre os diplomados brancos e negros da coorte de 1976, a por

centagem dos que cursaram p6s-graduac;ao aumentou proporclOnal-

O S A'T (Grafico 46) As relac;oes foram mUlto mente aos escores n n. . . 

parecidas entre negros e brancos. Verificamos que 34% dos brancos 

com escores globais abaixo de 1.000 no SAT fizeram um ou outro 

curso de p6s-graduac;ao, comparados a 71 % dos diplomados bran

cos que se haviam situado no intervalo de 1.300 pontos ou mals; 0 

aumento correspondente, no caso dos negros, fOl de 52% para 85%. 

Similarmente, 0 painel inferior do gratico mostra que a porcentagem 

de estudantes que se diplomaram em carreiras liberais ou se doutora

ram aumentou proporcionalmente a elevac;ao dos escores no SAT. 
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Fonte: Banco de Dadas Graduarrao e Experiencia Posterior. 
Nota: A categoria "Doutorado ou diploma de profissao liberal" e a definida nas 
notas do GraJico 4.2. 

Todavia, quanto do "merito" aparente por preyer quem fara p6s

graduac;ao cabe aos escores no SAT? No Gnifico 4.7, comparamos a 

relac;ao efetiva entre esses escores e a obtens;ao de graus universitari
os avan~ados (des sa vez, considerando todos os matriculandos do 

G&EP de 1976, negros e brancos) com as cifras ajustadas que obtive

mos ao levar em conta as inter-relac;6es entre os eSCores no SAT, as 

notas no cUrso secundario, 0 status s6cio-economico e 0 grau de 

seletividade das institui~6es de graduac;ao frequentadas pelos alunos. 

A compara9ao entre os paineis superior e inferior do grafico mostra 

que 0 ajuste dessas variaveis reduz em cerca de 113 0 tamanho dos 

aumentos gradativos de diplomas avanc;ados que esta associ ado aos 

escores crescentes no SAT. Em outras palavras, as aptidoes academi

cas medidas pelos escores no SAT continuam a desempenhar um pa

pel preditivo substancial quanto aos bachareis que cursarao a p6s

graduac;ao, mesmo depois de levarmos em conta as inter-relac;6es 

com as notas no secundario, 0 status socio-economico e a seletividade 
institucionaI. 
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G 'fi 4 7 Porcentagem de Alunus que Obtiveram Graus Univ~rsita~ios 
A;::~:d~S: Conforme 0 Escore Global no SAT; Percentagens Reals e AJus
tadas; Coorte de Ingresso de 1976. 
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r m calculadas usanda-se urn modelo de re~ressao 
Nota: As percentagens uJustadas fOI a terfsticas estudantis e institucionals (ver logfstica para fazer 0 contcole pe as carae ~ . 
Apendice D. Tabela 0.4.2, Modelo 2, e Apendlce B). 

Grande parte do efeito a longo prazo do aproveitamento acade

mica pre-uni versitario na probabilidade de as alunos s~ formare~ na 

pos-gradua9ao faz-se sentir, e claro, atraves dos efeltos exercldos 

pel as qualifica90es e pelo preparo, tals como m . edidos pelos escores 

no SAT, pel a classlfica9ao na turma e pe .. - 10 campo de estudos esco-

Ihido durante 0 curso de gradua9ao. Todavia, constatamos que os 

cores no SAT continuam a exercer urn certo impacto independente 
es 'dd 00 na obten9ao de titulos de pos-gradua9ao, mesmo depOIs e esc -

f as de I'mpacto 22 A explica9ao talvez estep em tarmas essas orm. _ 

d . - , o's-graduariio e aos cursos de formavao em pro-gue a a mlssao a p y 

fissoes liberais tambem depende, pelo menos em parte, de testes 

'I (LS A'T MCAT GMAT e GRE)," e em que os alunos que ana ogos n. , , .. 

obtem bons resultados no SAT tambem tendem a se SaIr bern, mals 

t de ao depararem com exercicios de resolu9ao de problemas ar , . 
construfdos de maneira similar. (Em pesquisas postenores, espera

mos testar diretamente essa hipotese.) 0 fato de os e.s~ores no SAT 
serem tlteis para prever a obtenvao de graus umversltanos avanva

dos, bern como as not as e a cJassifica9ao na turma durante a gradu- I 

I 
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a~ao, e uma das razoes de acreditarmos que eles devem continuar a 
Ser us ados no processo de admissao. 

Entretanto, em bora os escores no SAT sirvam como urn preditor 

util da pos-gradua9ao, convem enfatizar dois outros aspectos. Primei

ro, esses escores preveem melhor a pos-gradua9ao dos bachareis bran

cos que dos negros (ver Apendice D, Tabela D.4.3). Segundo, as dis

tin~oes baseadas no nivel dos escores no SAT nao devem ser Superes

timadas no banco de dados G&EP, com seu universo de alunos de 

extraordinario aproveitamento. Sob muitos aspectos, as cifras mais 

notaveis que aparecem no painel superior do Grafico 4.6 sao as per

centagens elevadas de alunos (negros e brancos) que se situaram nos 

intervalos inferiores do SAT e que, apesar disso, terminaram a pos

gradua9ao. Em vistada posi9ao academica geralmente elevada de toda 

a popula9ao estudantil do G&EP, nao deve ser grande surpresa desco

brirmos que urn numero substancial dos que se situaram na por9ao 

inferior da distribui9ao dos escores no SAT fonnou-se em medicina, 

direito, administra9ao e em doutorados diversos (alem de obter outros 

graus universitarios avan9ados). Nao obstante, os resultados, classifi

cados de acordo com a faixa do SAT, continuam a ser dignos de nota. 

Ate no intervalo mais baixo (escores globais inferiores a 1.000),32% 

dos bachareis negros formaram-se em profissoes liberais ou se douto

raram, ao lado de 17% de seus colegas brancos." Claramente, a ad

missao sensfvel 11 ra~a e os esfor90s de recrutamento por parte das 

institui,oes de pos-gradua9ao contribuiram para tornar isso possivel. 

Mas estes dados sao indicativos de mais do que a mera admissao a 

cursos de pos-gradua9ao, uma vez que se basearam no cumprimento 

bem-sucedido de todos os requisitos para a concJusao desses cursos. 24 

Tambem nos volta a lembran9a quao elevado Ii 0 limiar de admissao a 
essas instituic;5es - e quao bern se safram os alunos que nao ficaram 

muito acima dele. Ter escores relativamente modestos no SAT, dentro 

dessa popula9iio estudantil altamente seletiva, porcerto nao desqualificou 

os aJunos motivados e ambiciosos em sua busca de estudos avan~ados. 
o alto numero de estudantes dos intervalos inferiores do SAT que nao 
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apenas se bacharelaram, mas concluiram a pos-gradua<;ao (inclusive em 

profiss5es liberais e cursos de doutoramento), e urn testemunho de que 

os orgaos encarregados da admissao nas institui<;5es do banco de dados 

G&EP formularam juizos competentes ao exercerem essa fun<;ao de 

triagem. 

A principal implica<;ao desta parte da analise para a admissao sen

sivel a ra<;a e que muitos matriculandos negros queteriam sido rejei

tados, na vigencia de uma politica de admissao racial mente neutra, 

vieram a obter graus universitarios avan<;ados, entre eles 0 doutorado 

e a forma<;ao em profiss5es liberais. Enfocando apenas os formandos 

negros da coorte de 1976 que entraram na facu1dade com eSCOres no 

intervalo de 1.000-1.199 no SAT, constatamos que metade deles for

mou-se numa profissao liberal ou se doutorou, e que outros 10% 

diplomaram-se num ou noutro tipo de mestrado - totalizando 61 % de 

pos-graduados (Gratico 4.6). Segundo as estimativas de rejei<;ao re

trospectiva apresentadas no Capitulo 2, aproximadamente 2/3 desses 

formandos nao teriam side aceitos em seus cursos de graduac;ao, se 

a norma vigente fosse neutra em rela<;ao a ra<;a. 

A seletividade institucional e as notas 

Embora os historicos academicos e aspira<;5es pre-universitarios 

afetem as probabilidades de urn estudante vir a concluir a pos-gradu

a<;ao, as experiencias e as notas dos estudantes na gradua<;ao tern urn 

impacto muito mais forte nos padr5es dos estudos avan<;ados. As 

escolas de p6s-gradua<;ao e forma<;ao em profissoes 1iberais confiam 

enormemente nesses dados ao selecionar as estudantes e, e claro, as 

aspira<;5es e projetos dos bachareis sao afetados por suas experienci

as durante 0 curso de gradua<;ao. 

No capitulo anterior, vimos que a seletividade escolar exerceu 

urn poderoso efeito independente nos indices de diploma<;ao, em es

pecial nos dos estudantes negros. Grosso modo, 0 mesmo padrao se 

aplica quando se preve a obten<;ao de graus universitarios avan<;ados. 

Tanto os alunos negros quanto os brancos das faculdades e universi

dades mais seletivas (as escolas de SEL-l) concluiram a p6s-gradu-

i 

j 
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a<;ao com indices especialmente elevados: 51 % dos bachareis bran

cos e 48% dos negros. Os alunos formados em institui<;5es de SEL-
2 tl veram indices ligeiramente inferiores HOllve uma queda . . mats acen-
tuada entre os estudantes formados nas instituiq5es de SEL-3, com 

31 % dos negros e 27% dos brancos especializando-se em profiss6es 
hbenus ou concluindo 0 doutorado (Grafico 4.8). 

4: Gra,fico 4.8. Porcentagem de Diplomados com Forma~ao em Profissoes 

R
Llberals ou Gran de Doutorado, Conforme a Seletividade Institucional e a 
a~a; Coorte de Ingresso de 1976. 
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Fonte: Banco de Dados Gradua9iio e Experiencia Posterior 
Notw' A categoria "F - P fi - '. . . onna~ao em co ISsoes LIberalS ou Doutorado" e tal com d f . d 
nas notas do Grafieo 4.2. "SEL.l" "SEL-2" e "SEL 3'" d' ... _ 0 e Inl a 
elseores medios globais no SAT. p~r ocasiao da adm:ssa~n f~cr:: I~;t;t~~z~u nas ~uais os 

.125 e 1.249 e abaixo de 1.125. respeetivamente. . . malS, entre 

As mais seletivas dentre as faculdades e universidades do banco 

de dados G&EP foram de especial importancia para "alimentar" os 

cursos de doutoramento. De todos os formandos da Coorte de 1976 

nas mstItUlq5es de SEL-I, 12% fizeram doutorado, e 96% desses titu

los foram doutorados em artes liberais e ciencias ou em engenharia (os 

o~tros 4% foram em pedagogia, teologia e outros campos). Os bacha

felS negros tiveram men os probabilidade de se doutorar do que seus 

cOlegas brancos; mesmo assim, 6% do total de matriculandos nearos 
o 
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de 1976, formados em institui<;oes de SEL-I, fizeram 0 doutorado, A 
medida que as faculdades e universidades de SEL-l foram-se tornan

do cada vez mais seletivas, em termos academicos, na decada de 1980, 

elas passaram a atrair estudantes ainda mais propensos a fazer 0 

doutoramento, Na coorte de 1989, 14% de todos os formandos dessas 

escolas (e 11 % dos formandos negros) matricularam-se no doutorado. 

Tambem convem notar que houve mudan<;as perceptiveis de interesse 

entre os bachareis negros, que se voltaram para doutorados em huma

nidades e engenharia (embora as ciencias sociais tenbam mantido seu 

primeiro lugarem popularidade). 
Com respeito a todos os diplomados, 0 controle par outras varia

veis reduziu expressivamente a for<;a da rela<;ao entre a seletividade 

escolar e a forma<;ao em profissoes liberais ou 0 doutorado: a diferen

,a da obten<;ao de diplomas avan<;ados entre os integrantes da coorte 

de 1976 nas escolas de SEL-I e SEL-3 reduziu-se it metade, passando 

de 24 para 13 pontos. Em contraste, a feitura dos mesmos tipos de 

ajustes quanto aos dip 10m ados negros reduziu em apenas I ponto a 

diferen<;a correspondente no indice de diploma<;ao avan<;ada, baixan

do-o de 12 para 11. Tambem nesse caso, a seletividade institucional 

parece lef surtido urn efeito mais duradouro nos matriculandos ne

gros do que nos matriculandos em gera!. 25 

Seria de se esperar que as notas obtidas na gradua<;ao fossem um 

preditor ao menos lao importante da condusao de estudos avan<;ados quanto 

a seletividade institucional. Para examinar essa rela<;ao, dividimos em tres 

ter<;os a coorte de ingresso de cada escola, com base no percentil de clas

sifica<;ao na tunoa, e comparamos os matriculandos situados no ter<;o mais 

alto da classe com os dos ter<;os intenoediario e inferior. 

A classifica<;ao na turma realmente ajuda a explicar os estudantes 

que obtiveram graus universitarios avan<;ados (GrMico 4.9). As tabe

las mostram que as parcel as de estudantes p6s-graduados negros e 

brancos variam em propor<;ao direta it c1assifica<;ao na turma. Elas 

tambem mostram que, dentro de cada ter<;o, os negros tem mais 

probabiJidade que os brancos de concluir a p6s-gradua<;ao. Todas 
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essas rela90es persistem quando as examinamos em termos da ma

nuten<;ao da igualdade das demais condi<;oes. As percentagens ajus

tadas dos estudantes que se formaram em profissoes liberais e obti

veram graus de doutorado (e graus universitarios avan,ados em ge

ral) revelam-se indistinguiveis dos numeros reais. Verificamos que, 

seJam quais forem as variaveis controladas, as notas da gradua,ao 

surtem um poderoso efeito independente na conclusao ou nao de 

estudos avan,ados." E compreensivel que um comite de admissao 

de uma faculdade de direito ou um departamento academico encarre

gado de selecionar candidatos ao doutorado deem muita importfmcia 

ao aproveitamento academico comprovado dos alunos. Esses resul

tados deve!ll ser urn consolo para os que acreditam que 0 aproveita

mento academico tern importancia e que 0 trabalho arduo compensa. 
Entretanto, nessas institui,oes altamente seletivas, de modo al

gum sao apenas os alunos de notas mais altas que buscam a p6s-gra

dua,ao e as profissoes liberais. A mais importante constata,ao subs

tantiva revelada pelo Grafico 4.9 talvez seja que urn grande numero de 

formandos negros, situados no ter,o media das turmas das escolas do 

G&EP, veio posteriormente a se diplomarem estudos avan,ados (68%, 

sendo que 50% cursaram profissoes liberais ou se doutoraram). Ali

as, uma parcela surpreendentemente numerosa dos bachareis negros 

do ter90 inferior das turmas tambem obteve graus universitarios avan

,ados (49%, com 34% nas profissoes liberais ou no doutoradoJ. 

As diferen,as entre os diplomados negros e brancos parecem ain

da mais pronunciadas quando nos concentramos nas institui~6es de 
alto nivel nas areas de direito, medicina e administra,ao. Uma vez 

que 0 tamanho dos grupos torna-se muito pequeno, ao tentarmos 

fazer uma c1assifica,ao cruzada dos individuos de campos especifi

cos, relatamos apenas as cifras resumidas do conjunto das faculda

des de direito, administra,ao e medicina (Grafico 4.10). Claramente, 

os estudantes negros do universo G&EP tern uma concentra,ao mais 

densa do que os brancos do mesmo grupo nas melbores institui,oes 
formadoras nas profissoes Iiberais. 
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Grafico 4.9. Porcentagem de Diplomados com Graus Universitarios Avan
~ados, Conforme 0 Tipo de Grau, a Classificar;ao na Turma e a Rar;a; 
Coorte de Ingresso de 1976. 
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Grafieo 4.10. Porcentagem de Diplomas de Proflss.oes L~berais Recebidos 
de Instituir;oes de Alto Nivel, Conforme a Classdic3r;3o na Turma e a 
Rat;3; Coorte de Ingresso de 1976. 
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Podemos interpretar esses dados como mais uma indica,ao de 

que as escolas de p6s-gradua,ao e profiss6es liberais deram prefe

rencia aos candidatos negros das escolas do G&EP, 0 que sem duvi

da fizeram. Mas 0 que ha de igualmente notivel ness as constata,6es 

e que urn grande numero de estudantes brancos classificados no ter

<;0 medio ou inferior das tUrmas, ness as institui,6es de gradua<;ao 

altamente seletivas, tambem foi admitido em programas de p6s-gra

dua<;iio e concluiu seus estudos avan,ados. De fato, 40% do total de 

alunos brancos do tervo inferior das turmas obtiveram, posterior

mente, algum tipo de grau universitario avan,ado, e mais de 25% 

deles formaram-se no doutorado ou em profiss6es liberais _ obvia

mente, sem nenhum beneffcio da preferencia racial. 

A hipotese da "adequafiio" 

Uma pergunta que se repete e se os estudantes negros que ingres

sam numa das faculdades ou universidades mais competitivas, e que 

as vezes acabam cIassificados no ter~o medio ou inferior das turmas, 

sao penalizados, mais tarde, por sua "ousadia". Teriam esses estudan

tes mais sucesso na busca de graus universitarios avan~ados, se fre

qiientassem instituivoes menos seletivas, onde pudessem obter notas 

mais altas? A resposta a essa importante pergunta parece ser "nao", 

pelo menos na maioria dos casos. No total de estudantes, assim como 

entre os estudantes negros, considerados separadamente, freqiientar 

escolas de SEL-l ou SEL-2 aumentou apreciavelmente a probabilidade 

da fonna,ao numa profissao liberal ou no doutorado - mantendo cons

tantes as escores no SAT e outras variaveis pre-universitarias, como 

as notas no curso secundario, 0 status s6cio-econ6mico e as aspira

<;6es a p6s-gradua,ao." Os estudantes com escores equivalentes no 

SAT mostraram uma probabilidade tao maior de obter tftulos de p6s

gradua,ao quanto mais seletiva foi a institui<;ao freqiientada, mesmo 

tendo que aceitar uma nota media inferior em escolas mais seletivas. 

Por exemplo, entre os matriculandos negros de 1976 que se c1assifica

ram no ter,o inferior da tunna, numa institui,ao de SEL-I, 42% for-
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maram-se como profissionais liberais ou se doutoraram. 0 pre,o pago 

por esses estudantes por freqiientarem escolas de SEL-l (aproximada

mente 15 pontos na classifica,ao na turma, comparados a outros que 

freqiientaram escolas de SEL-3) foi mais do que compensado por ou

tros fatores, os quais levam os formandos das faculdades e universida

des altamente seletivas a obterem graus universitarios avan,ados em 

numero excepcionalmente grande. 

A defasagem entre negros e bran cos na obtenc;:ao de 
graus universitanos 

No capitulo anterior, analisamos as diferen,as raciais "liquidas" 

nos indices de diploma,ao e nas notas, havendo constatado que os 

negros safam-se menos bern do que os brancos, mantida a igualdade 

das demais condi,6es. Agora, porem, observamos 0 padrao inverso, 

ao examinarmos 0 primeiro resultado p6s-bacharelado: a conc1usao 

bem-sucedida de cursos de pos-gradua,ao. As propor,6es reais dos 

bachareis brancos e negros que se doutoraram ou se formaram em 

carreiras Iiberais foram aproximadamente iguais, mas as,proporc;6es 

ajustadas - obtidas mediante e corre,ao dos efeitos de outras varia
veis - sao bern diferentes (Grafico 4.11). 

Os formandos negros das escolas do universo G&EP diplomaram

se em grande mlmero em cursos avanc;ados, apesar de terem escores 

menores no SAT, nfvel s6cio-econ6mico inferior e TIotas mais baixas 

do que a maioria dos outros estudantes. Se esses estudantes tivessem 

as mesmas caracterfsticas de seus colegas de c1asse, estimamos que 

mais da metade deles teria conc1ufdo a formac;ao em carreiras Iiberais 

ou obtido 0 doutorado, em compara,ao com os 34% de formandos 

brancos. Acreditamos que essa diferen,a projetada reflita 0 desejo 

mais intense dos estudantes negros de conquistar esses tftuIos, com

binado com as oportunidades de estudos avan,ados que a admissao 

sensivel a ra,a, no nivel da pos-gradua,ao e das escolas de profis

s6es Iiberais, colocaram a sua disposic;ao. Esses resultados sao com

pativeis com a id6ia de que esse tipo de forma,ao e as credeneiais 
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que Ihe sao concomitantes tern uma importiincia maior para aqueles 
que sentem ainda ter barreiras a superar. 

Gnifico 4.11. Porcentagem de Diplomados com Forma~ao em Profissoes 
Li.berais ou Grau de Doutorado, Conforme a Rar;a; Percentagens Reais e 
AJustadas; Coorte de Ingresso de 1976. 
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Fonte: Banco de dados Graduarrii.o e Experh!ncia Posterior. 
Notm: As percentagens ajustadas focam estimadas mediante 0 uso de urn modele de 
regressae logfstica que fez 0 controle peIas caracterfsticas esrudantis e institucionais 
(ver Apendice D, Tabe/a 0.4.3, c Apendice B). 

*** 
A significac;ao das cifras e das estatfsticas apresentadas neste ca

pitulo vai muito alem da acumula,ao de diplomas. Os pos-graduados 

do universo G&EP que provieram das minorias sao a espinha dorsal 

da classe media emergente de negros e hispanicos. Sua presen,a trouxe 

maior diversidade aos pronto-socorros e as salas de cirurgia dos gran

des hospitais, as reparti,6es de govemo e eseritorios de advocacia, 

as hierarquias empresariais e a pnitica da iniciativa privada. EIes tarn

bern conquistaram uma forma,ao que lhes permitira prestar servi,os 

medicos a comunidades tradicionalmente mal atendidas e oferecer 

iideran,a politica a eleitorados urbanos que lutam com dificuldades. 

Quaisquer que sejam as carreiras escolhidas, os diplomados afri

cano-americanos com p6s-graduac;ao tern oportunidades excepcio-
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nais de dar sua contribui~ao a sociedade. Com tada a controversia 

em torno da admissiio sensivel a ra9a, e com todos os alunos pro

venientes das minorias que fcram aceitos em cursos de p6s-gradu

avilo e formac;ao em profissoes liberais, continua a haver uma ofer

ta relativamente escassa de profissionais oriundos das minorias. Sua 

influencia estende-se muito alem do local de trabalho, por mais im

portante que seja neste. Os pos-graduados negros e hispiinicos bem

sucedidos servem de modelos de papeis soeiais para seus sobri

nhos ou outros parentes, e se colocam a disposi9iio para orientar 

vizinhos ou amigos da familia sobre questoes de ordem medica, 

juridica ou financeira. Ao faze-Io, eles criam "redes" semeIhantes 

as que benefieiaram a comunidade branca majoritaria ao longo de 

muitas gera90es. Em outras palavras, podem funcionar como fios 

fortes na trama que une suas comunidades e que tam bern Jiga essas 

comunidades ao tecido social mais amplo.28 

o respeito conferido pela comunidade negra aas profissionais liberais ne

gros e ilustrado pelo seguinte comentdrio, leita por urna medica que fre

quentau afaculdade Bryn Mawr: Deva dizer que, vez por cutra, fico sur

presa com 0 respeito que as pessoas demonstram por mim. Tendo a nao me 

apresentar como "doutora". Ate na igreja, entretanto, quando as pessoas 

descobrem que sou medica, elas passam a me chamar de "doutora" ou coisa 

similar. Quero dizer, esse titulo nao esta nos meus cheques nem nos meus 

cartoes de credito. Mas, quando as pessoas o.descobrem, eu costumo dizer: 

"Pode me tratar pelo meu nome"; e os africano-americanos respondem: "Nao, 

nao, nao, n6s queremos the dar 0 seu tftulo, voce 0 conquistou." E agradavel 

- e isso e uma coisa meio racial- que os outros negros que conhe90 sejam tao 

respeitosos, mesmo quando nao estou pedindo isso. Acho que 0 fato de 

alguem ter conseguido chegar hi significa muito. 

Urn dos grandes objetivos do en sino superior e acumular urn 

capital intelectual. Varios tipos de "testes" academicos entram em 

a9ao em todas as etapas desse processo. No nivel da gradua9ao, os 

estudantes tern que persistir e cumprir os requisitos do bacharelado. 

Depois, as escolas de p6s-gradua9ao e de profissoes liberais tomam 

suas decisoes a respeito de quais desses bachareis admitir e, por sua 
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vez, seu corpo docente decide quais individuos se qualificariio para 
obter diplomas de estudos avan~ados. 

Entretanto, urn conjunto ainda mais rigoroso de "testes de merca

do" entra em a9iio depois que os estudantes concluem sua educa9ao 

formal, e continua pela vida afora. Sera que uma grande empresa de 

consultoria submeteria seus clientes a socios recrutados de faculdades 

de administra9iio que admitissem estudantes sem capacidade de produ

zlr proJetos empresariais bern feitos? Sera que os escritorios de advoca

cia que exigem semanas de cern horas de trabalho contratariam advoga

dos mcapazes de ter born rendimento sob pressiio? Os hospitais univer

sitarios aceitariam internos e residentes, se tivessem duvidas quanto a 
capacidade de essas pessoas lidarem com situac;oes traumaticas? 

~stas perguntas nos lembram que 0 aces so ao ensino superior pro

porClOna apenas uma oportunidade, e nao uma garantia, de que 0 indi

viduo venha a se tomar membro da proxima gera~iio de lideres da 

sociedade. Dentro desse espirito, voltar-nos-emos agora para urn exa

me detalhado do usa que esses estudantes fazem do capital intelectu

al em que eIes proprios, suas familias, suas faculdades e universida

des e a sociedade em geral investem macipmente. 

Notas 

I. Bok, 1993, p. 42-64. 

2. No levantamento de 1989. as vinte ocupa90es mais prestigiosas foram as seauin

tes: (I) cirurgiao: (2) medico); (3) reitor de faculdade ou universidade: (4) astr~nau
ta; (5) obstetralginecologista; (6) professor universitario de matem::itica: (7) secre

t:irio de governo no ambito estadua1; (8) prefeito de uma grande cidade: (9) profes

sor universitario de ffsica: (I) advogado; (1 I) professor universitario de bioiogia' 

(12.) especialista em computw;ao cientffica; (13) professor universitario de PSico~ 
logla: (14) professor universitario: (I5) fisko; (16) qufmico: (17) professor univer

sitario de hist6ria; (18) engenheiro quimico: (19) arquiteto: (20) hi61ogo. Ver 

Nakao e Treas, 1990, tabela 6. 0 Levantamento Social Ceral (LSC) e realizado 

mediante entrevistas pessoais nas residencias norte-americanas desde 1972. 

3. ~nquanto, em 1966, apenas 39% das mulheres de todo 0 palS aspiraram a 

diplomas de p6s-gradua9ao, essa cifra elevou-se, em 1996, para 68%. Atual-
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mente, as mulheres tern maior probabilidade que os homens de aspirar aDs graus 

universit;irios mais avan~ados. Ver Astin et ai., 1997, p. 78-79, 108-109. 

4. Procurando identificar 0 que distingue as profiss6es Iiberais de outras ocupa

\=oes, 0 soci61ogo William J. Goode (1975. p. 100) enfatizou 0 nlvel de confi

an9u exigido por ceetas relat;6es - com professores. medicos, advogados, psi

quiatras e 0 c1ero. Esse oivel elevado de confian9u tern amplas ramificar;oes: 

.. A subslancia da tarefa ou do problema exige confianr;a entre 0 c1iente e 0 

profissional e, por conseguinte, entre 0 pro fissional e a sociedadc. Em termos 

mais concretas, sera que a solu~ao do problema exige que 0 profissional penetre 

no cJiente, em termos simb6licos ou literais, tenha conhecimento intima de seu 

mundo pessaal e passa prejudicd-lo de algum modo?" Ver tambem Arrow. 

1974; Schon. 1983; e Sullivan. 1995. 

5. Metzger, 1987, p. 18. 

6. Levin, 1996,p. 7-8. 

7. Nettles e Perna, 1997, p. 206. A fonte de dados subjacente e 0 Levantamento de Alu

nos Iniciantes do P6s-Secundirio. Segunda Atualizayao. realizado pelo Ministerio da 

Educayao. 

8. 

9. 

10. 

II. 

Esses dados foram extraidos das pesquisas do Projeto Cooperativo de Pesquisas 

Institucionais (CrRP) feitas com calouros. No outono de 1989, essas pesquisas inclui

ram vinte e quatro das vinte e oito instituiyoes de ensino do banco de dados G&EP. 

excetuando-se Duke. Kenyon. Michigan, Washington e Yale. No oUlono de 

1976, os levantamentos do CIRP inc1uiram vinte e uma das vinte e oito cscolas 

do G&EP, excetuando-se Barnard, Columbia, Denison. Kenyon, Stanford, Tufts 

e Yale. Esses dados dizem respeito a lodos os matriculandos dessas instituiyoes 

que preencheram 0 formuhirio de pesquisa do CIRP. Alguns dos outros resulta

dos re1atados mais adiante. neste capitulo, incluiram apenas os matriculandos 

que responderam tanto a pesquisa do CIRP quanto a do G&EP. Compara90es 

entre as aspira90es de acordo com a raya, em ambito nacional, tam bern foram 

fornecidas pelo crRP. 

Os dados do CIRP nao nos permitem separar os que aspiravam a diplomas de especia

Iiza9ao pro fissional em administra9ao de empresas dos que talvez estivessem coi\t.~m

plando mestrados em outras areas. 

Johnson e Neal (a ser publicado). 

A cifra referente ao grupo comparavel de matriculandos de 1976 baseou-se nas respostas 

de urn grupo nacionaJ de contrale, composto por individuos da mesma faixa etiria. matri

culados em faculdades e universidades com cursos de quatro anos (ver Apendice A). 

TaIvez parer;a estranho iniciar esta analise tratando todos os matriculandos como a base 

dessas percentagens, uma vez que (com raras exce90es) somente os que se formam no 

bacharelado buscam graus universitanos superiores. Entretanto, como este estudo se in

teressa particularmente pelos resultados dos processos de admissao sensiveis araya, e 

desej:ivel investigar os caminhos trilhados por todos os que se matricularam como calou-
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{I. 

12. 

13. 

14. 

ros, e nao apenas os dos que obtiveram 0 grau de bacharel. Em boa parte deste capitulo. 

no entanto. estaremos concentrados na hist6ria educacional posterior dos que se bachare

laram, em parte porque essa abordagem nos permitini estudar com razoavel precisiio os 

efeitos exercidos na obten9iio de graus avan9ados peia area de estudos escolhida na gra

dua~ao, pela seletividade da institui~iio freqtientada e pela c1assifica~ao cumulativa na 

turma. Seria possivel contemplar uma abordagem em duas etapas, naqual primeiro ana

lisassemos os fatores reladonados com a dipiomayao - como fizemos no capitulo anteri

or - e, em seguida, ligassemos essa analise a urn exame da probabilidade de obten9ao de 

urn grau universitario superior, dependente dessa diploma~ao. Todavia. como e muito 

grande 0 numero de matriculandos do G&EP que se diplomaram (e que, portanto. domi

nam os resultados do total de matriculandos), essa analise mais complexa afigura-se 

desnecessaria. Registrar os padr6es-de dipiomayao dos bachareis em cursos de p6s-gra

dua~iio, em vez dos padr6es de todos os matriculandos, talvez se afigurasse, aos oihos de 

alguns, umjogo de cartas marcadasem favorda populayao do banco de dados G&EP,j:i 

que estarfamos examinando apenas os matriculandos do G&EP que teriam transposto a 

barreira da diploma~ao (os "vencedores". como disse urn comentador). Na verdade, ao 

compararmos os resultados dos estudantes do G&EP com os indices nacionais. 0 vies 

torna a dire~iio inversa. Visto que uma propor~ao inusiradamente alta de matriculandos 

do G&EP se formou, a verdadeira vantagem que eles obtiveram em rela~5.o aos 

matriculandos em ambito nacional. na obten9ao de graus universit:irios superiores, fica 

insuficientemente expressaao tratarmos os bachareis como base de caleulo. 

o PhD (Philosophiae Doc/or) e 0 titulo mais geral dos doutorados. sendo concedido 

em diversas areas; 0 JD (Jurum Doc/or) e 0 MD (Medicillae Doctor) sao os doutora

dos especificos emjurisprudencia e medicina. (N. da T.) 

Os resultados dos matriculandos do G&EP da coorte de 1989 foram muito parecidos 

com os que acabamos de descrever a prop6sito dos matriculandos de 1976. Varios 

integrantes dessa coorte ainda estiio em cursos de p6s-gradua9aO e s6 nos e possive! 

projetar os indices finais de conclusao. Entretanto. podemos informar que. quando da 

realiza~iio da pesquisa do banco de dados G&EP (1997), 58% dos diplomados negros 

j:i haviam obtido graus avan~ados ou estavam cursando a p6s-gradua~iio, em contraste 

com 55% de formandos brancos. As cifras correspondentes nas carreiras liberais e no 

doutoramento foram 35% (bachareis negros) e 32% (bachareis brancos). Esses I1I.lme

ros nao levam em conta 0 desgaste proveniente dos estudos de p6s-gradua~ao, 0 que c 

claramente pouco realista. Um vies compensador consiste em que alguns integrantes 

dessa coorte, que nao estavam fazendo p6s-gradua~iio na epoca da pesquisa, virao a 

cursa-Ia mais tarde. Por todas essas razoes, os dados referentes a 1989 s6 podem ser 

tornados como tendendas indicativas ou prov;lveis. 

Esses dados nacionais foram extrafdos do recenseamento decenal. Nossa ourra fonte 

de dados nacionais, 0 estudo do grupo de controle naciona!, tinha celulas pequenas 

demais para permitir compara~oes detalhadas com base na raya. 

Essas raz6es baseiam-se em compara~oes entre as percentagens de negros nas escolas 
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do G&EP e as percentagens de brancos oa amostra de universit<irios do estudo 

do grupo de cantrole nadona!. (Como ja foi assinalado, os tamanhos das celulas 

do grupo de canteole eram pequenos demais para permitir 0 ca.lculo de percen

tagens similares entre os universitanos negros. Infelizmente, as dados censitarios 

nao permitem comparayoes de acordo com 0 tipo de diploma em profissoes 

Iiberais.) 
15. Essas observayoes haseiam-se em comentarios feitos por profissionais dessas areas. 

Ha uma logica economica direta nessa pnitica. A husca de candidatos aos cargos e 
dispendiosae, embora paSsa haver urn candidato absolutamente extraordinario numa 

faculdade de direito ou adrninistrayao menos conhecida, a probabilidade de encontd-

10 e atrai-Io (e a de ele vir a ter sucesso) pode nao ser tao alta a ponto de justificar os 

recursos necessarios para ampIiar 0 processo de busca. 

16. Ha quem use aexpressao "efeito de credenciamento" apenas para conotar 0 beneficio 

simb6lico de se haver cursado uma faculdade, em especial numa instituiyao de grande 

prestfgio (Collins, 1979); n6s a empregamos no sentido mais lato dos beneficios sim

b6licos e substantivos de se freqiientar urn excelente cursode graduayao. 

17. Ver no Apendice B uma expJicaqao da metodologia usada para chegar a essas classifi

cayoes aproximadas. Fomos deliberadamente restritivos ao definir essas faixas, mas 

nao cremos que definiyoes mais abrangentes viessem a alterar 0 teor dos resultados. 

18. 0 diferencial entre a freqtiencia de negros e brancos nas doze melhores faculdades de 

medicina e urn pouco maior na coorte de 1989: 22% dos negros de escolas do G&EP 

que ingressaram na area medica freqtientaram uma universidade da faixa superior, 

comparados a 17% de seus pares brancos. 
! 9. Dados que remontam a decada de 1950 mostram que as aspira90es iniciais sao mais 

caracteristicas dos medicos que dos advogados e outrOS profissionais liberais. Vcr 

Merton, Reader e Kendall, 1957. 
20. Para ilustraresse aspecto de modo ainda mais dramatico, vale a penaexaminar as popu

laqoes negrae branca apenas nas instituiyOes de SEL-I. Nessas escolas, em 1976,30% 

dos calouros negros iniciaram os estudos com a inten<;ao de cursar medicina (em contras

te com 15% dos brancos). Visto por urn certo prisma, 0 fato de 2/3 desse grupo (19% da 

populayao estudantil negra) nao haverem conseguido atingir esse objetivo, ou terem es

colhido outros caminhos. pode ser interpretado como uma confirma<;ao da (ese de que ser 

admitido"acima das pr6prias possibilidades" e prejudicial para 0 progressodos estudan

tes negros. Entretanto. 0 outro fato - 0 de 11 % do total de matriculandos negros dus 

institui<;Oes de SEL-I haverem aspirado a medicina e concluido esse curso (em contraste 

com 7% dos brancos) _ deixa claro que 0 que prccisa ser enfatizado e 0 denominador 

inflacionado (isco e, 0 numero incomumente alto de aspirantes negros a medicina). 

11 Entre os estudantes de todas as ra9as, a importancia das aspira<;oes pre-universitarias 

aos graus avanqados evidencia-se pela simples tabula<;ao dos dados e se confirma ao 

ajustarmos essas tabelas para comrolaroutras variaveis (ver Apendice D, Tabela D.4.2). 

Dentrc todos os diplomados do G&EP que aspiravam a p6s-gradua<;ao. 56% a conclu-
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fram; entre os que nao tinham tals aspira<;oes, apenas 30% foram aIem do bacharelado 

As percentagens ajustadas (estimadas com base na suposi9ao de que aspirantes e nao 

aspirantes se assemelhassem em lodos os demais aspectos) foram de 60% e 44%, res

pectivamente. 

22. Como seria espenivei, quando se acrescentam a equayao de regressiio as notus obtidas 

na gradua<;iio e a area academica escolhida, as diferen~as na obten~ao de graus univer

sitirios avan9ados. em todos os intervalos do SAT,sofrem um declfnio substancial (ver 

Modelo 3, Apendice D, Tabela D.4.2). Mas niio cremos que seja este 0 modelo a utili

zar para medir 0 "verdadeiro" impaclO dos escores no SAT. Como sera mais detida

mente explicado no Capitulo 5 (ao examinarmos a relaryao entre os escores no SAT e a 

renda), e importante nao exercer urn controle exagerado, incluindo variaveis que sao 

partes centrais do mecanismo de impacto, como a dassifica<;ao na turma durante a 

gradua~ao. A mediyao mais apropriada do impacto dos escores do SAT na conclusao 

de cursos de estudos avan9ados, ··mantendo-se a iguaJdade das demais condiryoes". e 
mostrada pelo conjuJlto de num~ros ajustados apresentado no painel inferior do Graft

co 4.7, onde as variaveis de cunlrole Jimitaram-se as notas do curso secundario, ao 

slalus s6cio-economico e 1) seletividade institucional (Modelo 2). Ver 0 Capftulo 5 e 0 

Apendict: B para uma discussao mats completa dus raz6es de usarmos essa serie 

sequencial de moddos, 

t2: Rcspectivamente, Teste de Admissao ii.s Faculdades de Direito, Teste de Admissao as 

Faculdades de Medicina, Teste de Admissao a Cursos de P6s~gradua<;ao em Adminis

tra95,0 e Exame Protocolar de P6s-gradua~ao. Foram mantidas no texto as siglas norte

american as. (N. da T.) 

23. As pen:entagens correspondentes dos que obtiveram qualquertipo de grau universitii.

rio avan\=ado (inclusive mestrado) foram52% dos negros com escores no SAT abaixo 

de 1.000 e 34% dos bran cos com escoreS ncssa mesrna faixa (Grafteo 4.6). 

24. E daro que os estudos dt: p6s-graduayao e fomlacao em carreiras liberais representam 

uma oportunidade, e nao urn tim em si. Os estudantes do banco de dados G&EP (tanto 

uegros quanto brancos) que 5e formaram em estudos avanyados devem serexaminados 

com base no que fizeram das oportunidades que Ihes fora.m oferecidas. Nos capftulos 

subseqiientes, examinaremos como sua forma9ao avan9ada afetou suas oportunidades 

de trabalho, scu cngajamento dvico e sua satisfa95,o com a vida. 

25. Vcr Apcndice D, Tabela D.4.4. Esta afirmaryao apJica-se com for~'a ainda maior aos 

matriculandos do que aos diplomados, em virtude do efeito cumulativo das vantagens. 

Os matriculandos negros liveram maio!" probabilidade dt: se formar nas escolas mais 

sdetivas,e os que. tenninar.l.ill obachareladv tiveram maiorprobabiJidade de se diplomar 

nas profissoes liberais ou de .:oncluir 0 doulorado. 

26. Vcr Apendice D, Tabclas D.4.2 e D.4.3. 

27. 0 Apendice D. Tabela D.4.3 (Modelo 3), mostraque frequentar uma escola de SEL-J 

ou SEL-2 aumentou a probabilidade de doutoramento ou forma9ao numa carreira libe

ral, depois de feilo 0 controle da dassificaqao na turmade gradua9ao e dos escores no 
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SAT e Dutcas medidas de aproveitamento academico pre-universitario. Mas as 

regressoes do Modelo 3 fazem urn contrale excessivo dos efeitos que queremos 

observar aqui. pais a compara9iio adequada nae e entre as estudantes que fre

qlientaram instituiC6es com diferentes geaus de seletividade ,e tiv~ram as ~es
mos escores no SAT e a mesma c1assificaCao na lUcrna. E mms apropnado 

comparar alunos que ten ham tido os mesmos escores no SAT, pacem no~as 
diferentes, em virtude dos efeitos da seletividade institucional sobre a c1asSlfi

caCao nu turma. Quando retiramos da analise a variavei da classificaCao na 

turma (Modelo 2). as varinveis da SEL-J e da SEL-2 continuam a tee urna 

correJacao positiva e significativa com a probabilidade de forma~ao nu~a 
profissao liberal ou no doutorado. Oe fato. embora os parametro~. e~mo sena 

esperavel. rnostrern-se urn poueo mcnores nas regressoes que. nao I~cluem a 

c1assifiea~ii.o na turrna (Modelo 2). as diferen~as entre os dOls eonJuntos de 

parametros sao modestas (Apendiee 0, Tabela 0.4.3). 

28. Ver Gates e West. 1996. especialmente p. 31-38. 

Capitulo 5 

Emprego, renda e 
satisfa9ao no trabalho 

Sempre que discutem 0 sucesso dos individuos, os economistas 

pens am primeiramente no scihirio ou na renda - na valoriza~ao em 

d61ares que a mercado confere as atividades de uma pessoa no traba

Iho. Apesar de todas as limital'Des 6bvias - a incapacidade de valori

zar 0 lazer, as contribui~oes dvicas, a satisfa~ao familiar, ou ate 0 

prestigio, a poder e outros beneficios (au custos) psiquicos associ ados 

aos diferentes tipos de trabalho -, essa estatistica sucinta funciona 

como uma forma util de avaliar 0 sucesso na carreira. 

Muitos estudos tern demon strada que a capital humano construfdo 

pel a educal'ao gera urn retorno economico substanciaL' Como assina

lamas ao discutir as indices de diploma,ao, esse retorno teve uma alta 

dramatica nos ultimos anos. Ha muilas provas, extraidas de estudos 

longitudinais (que discutiremos mais adiante neste capitulo), de que a 

retorno economico dos investimentos feitos na educa~ao e favorecido 

pela freqiiencia a institui,Des de alta qualidade. Levantamentos mais 

calcados em impressoes, realizados com formandos de universidades 

como Stanford, alem de uma pletora de hist6rias concernentes a gra

duados sumamente bem-sucedidos de outras escolas do banco de da

dos Gradual'ao e Experiencia Posterior, sugerem tam bern que estudar 

ness as institui,Des e amplamente recompensado no mercado de traba

Iho.2 Essas considera~oes financeiras corriqueiras sao uma das razoes 

6bvias pel as quais as africano-americanos com grandes aspiral'Des 

procuram ser aceitos nas melhores escolas de gradua,ao (e p6s-gradu

al'ao), e pelas quais as que competem com eles pelo numero limitado 

de vagas nas novas turmas ficam igualmente ansiosos par frequentar 

essas instituic;oes. 

191 
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o banco de dados G&EP oferece uma rica oportunidade de do

cumentar em detalhe como se sairam, no mercado, os matriculandos 

de 1976 nas vinte e oitos faculdades e universidades academicamen

te seletivas. Alem disso, 0 grande numero de estudantes negros da 

popula,ao pesquisada permite-nos comparar suas escolhas 

ocupacionais e sua renda com as de seus colegas brancos, e tam bern 

com a renda de diplomados negros (e brancos) de outras institui,oes 

com cursos de quatro anos. 
Uma vez que esse material e urn tanto complexo, talvez seja uti I 

come,armos por urn pequeno "guia do leitor". Na primeira se,ao do 

capitulo, examinamos os padroes de participa,ao de homens e mulhe

res na for,a de trabalho, a fim de determinar quantos trabalham e 

quantos 0 fazem em horario integral. N a segunda se,ao, registramos a 

renda auferida por todos os que se matricularam nas institui<;oes do 

G&EP e, em seguida (separadamente), a renda dos que se formaram e 

dos que nao chegaram a se diplomar; tambem comparamos a renda 

dos diplomados do G&EP com a de todos os portadores do titulo de 

bacharel em ambito nacional. Em seguida, na terceira se,ao, compara

mos os caminhos pelos quais os estudantes do G&EP transformaram 

as oportunidades educacionais da gradua,ao em oportunidades de ren

da.' Na quarta se,ao, exploramos os efeitos exercidos na renda de 

matriculandos brancos e negros por fatores como os escores nO SAT, 0 

status s6cio-economico das familias dos alunos, a seletividade da ins

titui,ao freqUentada, 0 campo de estudos escolhido e a classifica,ao 

na turma, sempre levando em conta a "igualdade das demais condi

yoes". Na ultima se,ao do capitulo, vamos alem da renda e considera

mos quanta satisfa,ao esses ex-alunos julgam estar retirando do traba

Iho que escolheram. 

Participac;:ao na forc;:a de trabalho e status 

empregaticio 
Quase todos os diplomados masculinos da coorte de ingresso de 

1976 nO G&EP estavam trabalhando em abril de 1995 (periodo de 
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referencia do levantamento do G&EP). Apenas 3% disseram nao estar 

trabalhando no mes em questao e 93% cumpriam hor.rio integral. Os 

numeros referentes aos homens diplomados bran cos do G&EP foram 

quase identicos aos dos bachareis brancos do genero masculino em 

ambito nacional. Em contraste, a porcentagem de homens negros 

diplomados do G&EP que nao estavam trabalhando foi inferior it dos 

bachareis negros do genero masculino em todo 0 pais (3% versus 6%). 

Similarmente, a porcentagem de homens negros diplomados do uni

verso G&EP que estavam trabalhando em hor.rio integral foi maior 

do que a porcentagem correspondente no ambito nacional (93% versus 
87%)4 

Sao as mulheres que se revelam mais interessantes do ponto de 

vista da situa,ao empregaticia. Existem dessemelhan,as pronuncia

das entre as negras e as brancas, tanto nas coortes do G&EP quanto 

nacionalmente (Grafico 5.1). Mais de 20% das brancas formadas da 

popula,ao do G&EP nao estavam trabalhando durante 0 mes do le

vantamento e men os de 60% del as trabalhavam em hor.rio integral. 

o contraste com as negras que se diplomaram nas mesmas escolas 

do G&EP 10 marcante: apenas 5% delas nao estavam trabalhando e 

85% trabalhavam em horario integral. Os mesmos tipos de diferen

<;as entre negras e brancas estao presentes nos dados nacionais, mas 

as defasagens sao menores (mais mulheres brancas estavam traba

Ihando, e urn numero maior trabalhava em honirio integral. enquanto 

menos negras estavam em pre gad as e urn numero menor destas tra

balhava em horario integral). 

Pelo menos em parte, esses padroes refletem diferen<;as no esta

do civil e na renda familiar. As negras tinham maior probabilidade de 

ser solteiras; tipicamente, as casadas dispunham de uma renda fami

liar menor que a das brancas casadas. Uma parcela maior das bran

cas era casada e abastada (especialmente na popula,ao do G&EP) e 

algumas dessas mulheres pareciam ter optado por "gas tar" parte dos 

recursos familiares em atividades nao ligadas ao mercado de traba

Iho. presumivelmente dedicando mais tempo ao cuidado com os fi-
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Ihos ou a atividades beneficentes. Era menor 0 numero de negras 

com essas opc;5es. 

Ajustando pelas diferen~as de estado civil, renda familiar e 

outros fatores entre brancas e negras reduz, mas de modo algum 

elimina, 0 que urn comentarista chamou de "defasagem do lazer". 

Enquanto as brancas que nao trabalham superam as negras que 

nao trabalham numa propor~ao de quase 4 para \ (21 % contra 

5%). a propor~ao ajustada reduz-se para aproximadamente 2: 15 

Como seria de se esperar, as mulheres com p6s-gradua~ao, igua

ladas as demais condi~5es, tinham maior probabilidade do que as 

outras de estar trabalhando. [sso se constatou particularmente entre 

as que mais haviam investido em sua forma~ao, em termos de 

tempo ou dinheiro: as formadas em medicina e as que tinham 0 

doutorado. De especial importiincia, como influencia na decisao 

de nao trabalhar fora, foram a existencia de filhos e os I'ecursos 

financeiros trazidos pela renda elevada do conjuge. 0 forte apego 

das mulheres negras ao mere ado de trabalho persistiu. mesmo 

depois de se levarem em conta esses autros fatores. 6 

As diferen~as da situa~ao empregatfcia entre as diplomadas ne

gras e brancas, entretanto, sao muita menores hoje do que em anos 

anteriores. A razao disso e 6bvia. Embora a porcentagem de brancas 

inativas da coorte de 1976 do G&EP (20%) pare~a - e seja - alta, no 

cotejo com a cifra companivel referente as negras, e1a e excepcional

mente baixa em rela~ao it porcentagem correspondente no total de 

mulheres, vinte e cinco anos antes. Por ocasiao do recenseamento de 

\960, mais de 60% de todas as mulheres casadas de 35-44 anos (apro

ximadamente a faixa etaria das integrantes da coorte de 1976 ao serem 

pesquisadas) nao estavam trabalhando nem a procura de emprego.' 

Portanto, a "defasagem do lazeI''' parece estar diminuindo, em decor

rencia de amplas for~as sociais e economic as que incentivaram parce

las muito maiores de mulheres, em todos as grupos demogr<ificos, a 

ingressar na for~a de trabalho. 

EMPREGO. RENDA E SATISFACAo NO TRABALHO 

G 'Ii 195 
ra leo 5.1. Participac;ao Feminina oa For 

do com a Ra.;a; Diplomadas d B ~a de Trabalho e~ 1995. de Acor
Posterior e em Ambito Nacio 0 I_ acDCO de Dados Graduac;ao e Experiencia 

na, oorte de Ingresso de 1976. 

Nao en,:lregadas 

• ~promadas do universo da Gradua;:ao e Expenencia Posl . 
o QPJosradas em Arrbito nacionar erlOr 

. 
.m 20% 

j 
€ 15% t ___ P--':-77""",:cE""",EillEill~ 
~ 
E f 10

% t":-PP 

~ 5% 

0% 

Brancas 

B"rpregadas em hontirio integrar 

~ ~~;;:ddas do u,niv~rso d~ Graduayao e Experiencia Posterior 

~;;-.~~.~'~'m~~::"=":':'O:"~'~I~ ______________ J 100% r 

~ 75% 

I 
.§ 50% 
~ 

.¥' • ~ 25% 
d' 

0% 

Brancas 

FOlltes: Graduao;ao e EXperiencia Posteriore Recenseam 
NOla: As percentagens"naciona,' "b . ento dos EUA, 1990. 

s aselam-se nas tabela d R 
cano de 1990 sobre mulheres de 37-39 an s 0 ecenseamento norte-ameri_ 
avan<;:ado. - os com bacharelado ou grau unjversitario mais 



196 o CURSO DO RIO 

Rendimentos do trabalho 
Renda anual dos trabalhadores empregados em regime de 
horario integral 

Voltamo-nos agora para a rend a anual dos diplomados da coorte 

de 1976 que estavam trabalhando em honirio integral quando foram 

pesquisados. HUm aspecto transparece de imediato: a formatura numa 

institui,ao do G&EP nao apagou as conhecidas diferenl'as de remune

ra,ao associadas ao genero e 11 ra,a. Os diplomados negros ganhavam 

menos do que seus colegas brancos e as mulheres ganhavam menos do 

que as homens (Gnifico 5.2)9 Observamos, entretanto, que a renda 

media anual das negras formadas no universo G&EP ficou menos de 2 

mil d61ares abaixo da renda media das brancas em iguais condi<;5es 

(64.700 d61ares versus 66.000 d6Iares). Em contraste, as homens ne

gros diplomados do universo G&EP ganhavam, em media, cerca de 

17 mil d61ares menos do que seus colegas brancos (US$ 85.000,00 

versus US$ 101.900,00). Se compararmos todos as matriculandos, e 

nao apenas os que conclufram 0 bacharelado, veremos aumentarem as 

diferen<;as entre negros e brancos; entre as matriculandos do genero 

masculino, a defasagem sobe para 22 mil d6lares, enquanto a diferen

<;a entre as matriculandas passa para 3.200 d6lares.1Il 

Ainda mais reveladoras sao as comparac;6es com as cifras nacio

nais, que s6 podemos fornecer em rela<;ao aos diplomados." Como 

demonstram as comparal'5es entre trabalhadores de horario integral 

exibidas no Grifico 5.2, as formandos da coorte de 1976 do G&EP 

tiveram extrema sucesso no mercado. Em media, as negras sa{das des

sas escolas ganhavam 73% mais (27 .200 d61ares a mais) do que a total 

de negras com grau de bacharel. A vantagem observada na renda dos 

integrantes do G&EP foi ainda maior com rela<;ao aos homens negros, 

cuja renda media era 82% superior (38.200 d61ares a mais) a do total 

de negros com a grau de bacharel." Os diplomados brancos das esco

las do G&EP tambem ganhavam muito mais do que a total de bacha

reis brancos, mas a vantagem de sua renda foi de "apenas" 55% entre 

as mulheres e 61 % entre as homens. 
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Grafieo 5,2. Renda Media do Trabalho em 1995 C f R 
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c;ao aDS brancos, no que concerne a renda, foi apreciavelmente menor 
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entre as diplomados do banco de dados G&EP do que no ambito 

nacional. A diplomada negra media das escolas do G&EP percebia 

2% menos do que suas colegas brancas, ao passo que a negra media 

com grau de bacharel na popula9ao nacional ganhava 14% menos do 

que sua equivalente branca. A desvantagem correspondente na renda 

dos homens negros foi de 17% entre as integrantes do universo G&EP 

versus 35% do total de homens negros com grau de bacharel." 

As medias contam apenas uma parte da hist6ria e, no Gnifico 5.3, 

"vamos alem das medias" e mostramos as percentagens cumulativas 

dos bachareis (agrupados par ra9a e par genero) que ganharam mais 

de 10 mil d61ares, mais de 50 mil d61ares e assim par diante, ate mais 

de 200 mil d61ares. Uma das impressaes mais marcantes que esses 

dados transmitem refere-se ao grande niimero de diplomados do uni

verso G&EP, da coorte de 1976, tanto negros quanta brancos, que 

auferiram uma reoda extremamente alta quando aindajovens. 

Como se poderia esperar, as homens brancos dessas cscolas sal

ram-se particularmente bem - com quase 20% deles ganhando mais de 

150 mil d61ares anuais, ainda na faixa dos trinta anos. Aproximadamen

te 10% dos homens diplomados negros do G&EP estavam ganhando 

mais de 150 mil d6lares, quase 25% ganhavam 100 mil d61ares au mais 

e cerca de 70% percebiam 50 mil d61ares au mais. Urn quarto das 

diplomadas bran cas do G&EP e uma porcentagem quase igualmente 

alta de negras ganhavam mais de 75 mi d61ares par ana. Urn total de 

50% das negras e das brancas auferia mais de 50 mil d61ares. Essas 

percentagens equivalem a pelo menos a dobro das percentagens compa

raveis do total de bachareis no ambito nadonal. E ncssas faixas de renda 

media alta que se mostram mais pronunciadas as defasagens de renda 

entre as formandos das escolas do G&EP e as diplomados de todas as 

faculdades e universidades, em ambito nacional. 

o vies da sele!,:iio 

Essas compara<;6es sugerem que frequentar uma escola do univer

so G&EP melhora drasticamente as perspectivas economicas do indivi-
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duo. Mas 0 fat~ de essas institui<;5es serem muita seIetivas implica que 

parte dessas dlferen9as substandais de renda deve decorrer antes d 
mars nada d I r d ' e _ . ' a a ta qua lade dos estudanles aceitos par elas (0 "vies d 
sele9ao') U a 

_. rna vez que 0 recenseamento nao compila as escores no 

SAT, nao podemos conigir a vies da sele9ao mediante compara,aes 
d,retas entre individuos de uma dada faixa do S NT que t h _ 
'" 1"1. enamounao 
frequentado e.~colas do G&EP. Entretanto, ha duas maneiras de avaliar-

mas a Slgnrhcado dos diferenciais de renda observados entre os 

dlplamados do G&EP e 0 total de formandos com grau de bacharel. 
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Primeiramente, podemos comparar a renda media dos 

matriculandos do universo G&EP com a de matriculandos similar

mente talentosos do levantamento do grupo de controle realizado pelo 

Centro de Pesquisas de Opiniao Nacionais (NORC').14 Nao dispo

mos dos escores de testes dos respondentes do grupo de controle. 

uma vez que nao houve meio de obtermos dados sobre sua admissao, 

nem tampouco seus hist6ricos institucionais; apesar disSQ, pudemos 

identificar uma "parcela" altamente talentosa e de 6timo aproveita

mento na popula,ao do grupo de controle, usando informa,5es colhi

das sobre suas notas no curso de gradua,ao. Do total de homens 

brancos amostrados que frequentaram institui,5es com cursos de 

quatro anos, II % informaram ter tirado "quase sempre nota A" na 

faculdade. Admitamos a suposi,ao, reconhecidamente grosseira, de 

que esse decil superior da amostra do grupo de controle de 

matriculandos universitarios seja mais au menos companivel, em sua 
"qualidade" academica, ao total de matriculandos do G&EP, e com

paremos a renda media dos dois grupos. Os matriculandos do grupo 

de controle que obtiveram not as A na faculdade tinham renda media 

de 71.400 dol ares. 0 que e consideravelmente mais do que a cifra 

relativa ao total de matriculandos brancos de genero masculino do 

grupo de controle (61.500 dolares), porem muito menos do que a 

media de seus equivalentes no G&EP (98.200 dolares). Portanto, 

essa tentativa grosseira de corrigir as diferen,as na qualidade dos 

estudantes elimina pouco mais de 1/4 da vantagem salarial "bruta" 

que tiveram os matriculandos brancos de genero masculino do G&EP; 

a vantagem remanescente e de 26.800 dolares (98.200 menos 71.400), 

com parada a uma vantagem inicial de 36.600 dolares (98.200 menos 

61.500)." 
Uma abordagem muito diferente consiste em examinar os resulta

dos de alguns estudos longitudinais nacionais sabre 0 retorno ccono

mico da qualidade dos cursos de gradua,ao, que tentaram fazer 0 con

trole pelas diferen,as pre-universitarias na capacidade dos estudantes. 

Esses estudos confirmam que ha uma grande vantagem em termos de 
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renda, para quem frequenta institui,6es altamente seletivas. Indicam 

tambem que 10% a 50% da vantagem percebida sao atribuiveis a 

escores de testes mais elevados entre as estudantes que se matricu

lam nas escolas rnais seletivas. 0 consenso e de que, mesma depois 

de fazer 0 '.:'elhor controle possivel da capacidade, obtem-se urn re

torno economlCO altamente significativD quando se freqiienta uma 
faculdade ou universidade mais seletiva." 

Sera que essa recompensa pela qualidade universitaria foi algo de 

que desfrutaram tanto os estudantes das minorias quanto os estudan

tes brancos? Os dados sugerem que a recompensa estritamente econ6-

mIca de freqiientar uma escola seletiva foi ainda maiorpara as minori

as doque para os brancos. Tanto Behrman et al. quanto Daniel, Black 

e SmIth constataram que a recompensa pela qualidade universitaria, 

para os homens negros, e varias vezes maior do que entre os homens 

brancos. Embora nem todos os estudos tenham registrado urn retorno 

relatIvo tao elevado entre as minorias, nenhum deles contradisse a 

conclusao qualit:tiva de que dar oportunidade a estudantes das mino

[las, em mstltUI90es de alto gabarito, tern sido urn born investimento. 17 

C~nquanto esteja longe de ser definitiva, a combina,ao das com

para,oes do grupo de controle com 0 exame dos estudos longitudinais 
convence-nos de que: 

• E' d f xlste,. e ato, uma vantagem salarial real associ ada it forma,ao 
em mstItUI90es academicamente seletivas' 

• Essa vantagem e substancial (mesmo num'estagio bastante inicial 
da carreIra); e 

• A vantagem e no minimo tao grande - provavelmente. maior _ 
para os estudames negros quanto para os brancos. 

Vias de promot;:iio na carreira 

Por que ~s diplomados das institui,5es seletivas obtiveram tamo 

sucesso econo~lco.na.s carreiras que escolheram? Naturalmente, Os de-
fensores dessas mstIlUl,5es acreditam que parte da raza-o d d 

" e seus gra u-
ados se sal rem bern e a quaJidade superior da forma,ao recebida. Essa 

i' 
I , 
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nao e uma proposic;ao que se possa testar de maneira rigorosa. Contu

do, e Ifcito dizer que, comparadas a outras escolas de graduac;ao, as 

faculdades seletivas tendem a dispor de maiores recursos, melhores 

instala~6es, ajuda financeira mais generosa e mais membros do corpo 

docente com solida reputa~ao em seus respectivos campos, Alem dis

so, os estudantes ficam cercados de cole gas de capacidade excepeio

nal, que ditam padr6es elevados de excelencia intelectual e proporcio

nam exemplos estimulantes a imitar. Em vista dessas vantagens, ha: 

motivos para crer que a qualidade do en sino nas instituic;6es seletivas 

contribui para as vantagens posteriormente obtidas por seus forman dos, 

embora seja impossivel determinar exatamente em que medida, 

Frequentar escolas seletivas tambem pode contribuir para 0 sucesso 

posterior por elevar as ambic;oes profissionais dos alunos. A maioria dos 

jovens e bastante insegura quanto ao futuro em sua epoca de calou

fOS. Estar numa instituicrao com estudantes excepcionalmente capazes, 

assim como ex-alunos que tradicionalmentc obtiveram exito em suas 

carreiras, par certo eleva as expectativas de muitos alunos da graduac;ao 

quanto ao que eles poderao e dcverao fazer em epocas posteriores. 

Como vimos no capftulo precedente, as instituic;ocs seletivas aju

dam seus alunos a ser accitos em curs as de p6s-gradua<;ao c forma<;ao 
em profissoes liberais (e, muitas vezes, em cursos de alto nfvel), 0 que, 

por sua vez, ajuda-os a progredir em suas carreiras. as encarregados da 

admissao a faculdades formadoras de profissionais liberais nao raro dao 

mais peso ao historico academico das faculdades com que estao famili

arizados, e as quais, sabidamente, tern urn padrao elevado e alunos de 

qualidade excepeional. Assim, urn candidato it faculdade de direito que 

tenha tido urn born desempenho academico num curso de gradua<;ao 

altamente seletivo podera, com mais facilidade do que alguem vindo de 

uma escola menos eonhecida, ter-Ihe desculpado urn escore modesto no 

Teste de Admissao as Faeuldades de Direito [LSAT], 

Em eonsequencia disso, urn nllmero maior de diplomados do G&EP 

ingressou em institui<;oes de pos-gradua<;ao altamente conccituadas e, 

mais tarde, obteve retornos financeiros substanciais sobre esses no-
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vos IOvestimentos em Sua educa<;ao, as dados do " ' 
em especial. os Gnificos C.I a e C I b) d Apendlce C (ver, 

'd ' emonstram que essas 
tUnI ades favorecidas d ' opor-

e carreira exercern urn e~ 't d 
a capacidade d _ el 0 po eroso sobre e remunera~ao. 

Nossos dados tam bern ' d' 
In Icam que os diplomad d ' 

<;6es do universo G&EP' os as Institui-
- especlalmente as ne A , 

probabilidade de gravit ' gros - tern multo mais 
do do que se ' ar para 0 setor mals lucrativo e bern remunera

us pares que frequentaram 
quatro an os (ver Apend' C ' outros cursos de gradua<;ao de 

, Ice , especlalmente s C 2 C 3) I -
quer dlZer que urn grande ' ' e , , sso nao 
nao opte tamb' numero de diplomados negros do G&EP 

em por trabalhar no setor sem f I ' 
governamentaI, pais eles 0 f IX ' lOS ueratl VOs e no setor 

azem. MUItas vezes 
gaos do govemo d. ' ,0 emprego em or-

mats seguran<;a e benef' ' Ih 
coloca~oes 110 setor priv d. ICIOS me ores do que as 

a 0, e a seguran~a no emp d 
consideral'ao de espe ' I' " rego po e ser uma 

CIa lmportancla para 't d' 
(que tendem a dispor d " mm os Iplomados negros 

e menos capItal fmanc ' 
Olltros recursos de fa iT d eiro e menos aces so a 
obstante y' ml la, 0 que 0 diplomado branco tfpico)," Nao 

, Imos que urn numero 'd ' 
G&EP opt "mawr os matnculandos negros do 

ou ~or segUJr carreIra no setor privado, 
As ocupa<;oes escolhidas pelos di lomad 

outra parte do caminho p os do G&EP representam 
para uma renda mais alt N d' 

esses graduados escolheram d ' , , a, os Iversos setores, 
remuneradas e apenas ,etermmadas atlvldades relativamente bern 

, urn numero relativament 
pregos subaltemos de e 't6' , e pequeno aceitou em-

scn no e outros tl d I -
porcionam uma remune ,_ pos e Co ocavao que s6 pro-
C.4b), Vimos tambem qral'ado modesta (ver ApendiceC, Gnificos C.4ae 

ue, entro de categorias 0 " 
cas, os hom ens e mulh cupaclOnals especifi-
nham mais do q eres negros formados nas escolas do G&EP ga

ue seus pares em ambito nacional 20 

Em sum d ' a, entro de cada nicho _ d f ' d 
obtido, pelo setor empre t" e Inl 0 pelo grau universitario 

ga ICIO e pel a ocupa - c 
tipico do G&EP (t I ' <;ao -, 0 IOrmando negro 

a como seus colegas de cl b 
do que a maioria dos detento ' d asse rancos) ganha mais 
d ' res 0 grau de bacharel E d 

os, E presumivel que iss ' d nos sta os Uni-
o se eva a uma combina<;ao de aptid6es pre-
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universitarias acima da media, boa forma9ao no bacharelado. capaci

dade comprovada de "resolver as coisas" em ambientes competitivos, 

a importancia permanente das reputac;6es institucionais e, sim, as "re

des de rela<;6es" - os mesmos tipos de vantagens que beneficiaram 

gera<;6es de diplomados brancos dessas escolas altamente seletivas. 

Embora formar-se numa faculdade seletiva dificilmente garanta 

uma carreira de sucesso, pode abrir portas, ajudar os matriculandos 

negros a superar os estereatipos negativos ainda alimentados por al

guns empregadores, e criar oportunidades que, de outro modo, nao 

estariam disponfveis. Urn matriculando negro da coorte de 1976 dei

xou isso particularmente claro: 

Eu queria arranjar urn emprego que me preparasse para a faculda

de de direito. Com base em minhas rela<;6es com algumas pessoas em 

Yale, consegui urn emprego de assistente jurfdico num escritario de 

advocacia em Nova York. Bern, cheguei hi e os sujeitos da firma dis

seram: "NaG, nao, nac, nao, voce nao deve fiear aqui. Vamos telefonar 

para a firma 'X' e Ihe arranjar urn emprego hi." Assim, fiquei traba

Ihando num escritario de auditoria empresarial, atraves de alguns co

nhecidos de Yale, e tive a oportunidade de ver 0 funcionamento de 

uma empresa por dentro - e numa posi'tao interessante -, em vez de 

fazer algum tipo de trabalho subaltemo e rotineiro. Passei a conversar 

com altos executivos sabre como funcionavam seus departamentos e 

ate a fazer recomendac;5es sabre a eficiencia. 

Nao e que essas pessoas me conhecessem. Elas conheciam a as

sociac;ao a que eu pertencia em Yale - uma das sociedades secretas. 

Receberam meu curriculo e depois me conheceram. Consegui abrir 

caminho e fiquei com 0 emprego. Mas foram essas rela<;6es que me 

arranjaram a apresenta<;ao. ( ... ) E 6bvio que eu tinha que ter urn certo 

talento, mas, se tivesse freqUentado outro lugar, esse talento na~ teria 

sido exposto aqueles lfderes comunitarios que se interessavam pelos 

jovens e pelo talento jovem safdos de Yale, e que depois ajudavam a 

canaliza-Ios para 0 lugar certo, fosse a faculdade de direito, fosse a 

empresa adequada. 
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Vale a pena repetir que 0 sucesso exige muito mais do gu f-
gos la<;os ulllversitarios e 0 diploma de uma I'nst't . _ f e an I r I ul<;ao amosa. Re-
a Izar-se requer competencia e dedicarao. Alem dl'ss d' I 

. Y 0, os Ip om ados 
p;ovementes das minorias, em particular, podem ter que superar obs-
taculos especlalS, mdependentemente da faculdade ou da f _ 
num f' - l' orma<;ao 

a pro ISsao Iberal que ten ham freqUentad N I . 
, o. as pa avras de dOIS 

recent~s dlplomados negros de Princeton (que participaram de urn 

semmar~o para descrever carreiras empresariais para os alunos da 
gradual'ao), "As minorias tern que trabalhar' . 
tas" ale " . mats e ser mals argu-

, m de esperar ser Julgadas por urn padriio mais alto" N 
palavras de urn dos integrantes do seminario "Quand I . as 
d' d _ ' 0 a guma COlsa 

a erra 0, a rea<;ao estereotipada e' 'S b' '. 
cer '''21 D d . . a lamos que ISSO la aconte-
cad a aVla, pO.r mais complexos que sejam os sentimentos de 

I a ex-aluno e qualsquer que sejam as dificuldades enfrentadas por 

e es, 0 dIploma de uma faculdade seletiva _ com renome . I 
d n=ooa 

corpo ocente talentoso, boas instala<;6es e urn desafio constant~ 
por parte de colegas academicamente bern dotados . 

- parece cnar 
para as estudantes vindos das minorias, Oportunidades de carreir~ 
que de outro modo eles nao teriam. 

Fatores que afetam a renda dos matriculandos do 
G&EP 

A renda de cada matriculando do G&EP d d _ , 
rofu -. epen e nao so de uma 

p sao de quahdades pessoais e talvez ate' de"·d d' 
I ' aCI entes a Vida" 

m:s ta~,bem de fatores que podem ser estudados de modo mais siste~ 
matlco.-- Esses fatores, contudo, nao independem uns d 

. os outros, 0 
que comphca a tarefa analftica de discemir seus efeitos isolados Po 
exemplo, os escores no SAT ajudam a det' . . r 
f .. ermmar 0 tlPO de escola 
requentada, 0 campo de estudo escolhido e as notas obtidas pel _ 

tnculando Esses fat 0 rna 
~. ores, por sua vez, como vimos no capftulo anteri-

or, a etam aprobabilidade de os estudantes cursarem p6s-gradua ao 
e, sendo aSSlm, aJudam a determinar se 0 individuo pode . <; 
c . I'b segUlr uma 
arreIra I eral deste au daquele tipo.23 
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No esfor~o de isolar os efeitos das variaveis principais sobre a renda 

dos matriculandos brancos e negros, desenvolvemos uma serie de cmco 
, A • dice D Tabelas D.5.2 a 

modelos que apresentarnos na mtegra nO pen , 
, d -es para ho-

D 5 5 (Sao apresentados conjuntos separados e regresso 
· . . Iheres homens negros e mulheres negras.) Uma vez que 
~se= , ,. ~ 
esses modelos sao importantfssimos para a anallse que se segue, p 

samos explicar sucintamente as caracteristieas de cada um: 

• 0 Modelo 1 inclui apenas as varia.veis conhecidas na epo~a em 

I e candidatou a admissao na faculdade: ra~a, genero , 

• 

• 

que 0 a uno s . ' . 
S A'I notas obtidas no curso secundano e status SOCiOescores no n., 

economico da famnia. .. 
o Modelo 2 acrescenta apenas a seletividade da escola frequenta-

da (SEL-1. SEL,2 ou SEL-3). . ' " 
o Modelo 3 acrescenta duas importantes medlda~ oblId_as na gra-

dua~ao": 0 campo de estudOs escolhido e a c1asslflca~ao cumula-

tiva na turma. .. 
• 0 Modelo 4 acrescenta informa~6es sobre 0 mals alto gr.au um-

vcrsitirio obtido: bacharelado, mestrado, fonna~ao em dlfelto, me-

dicina e administra~ao de empresas, e doutorado. , . 
. c - sobre 0 setor empregatlciO 

• 0 Modelo 5 acrescenta mlorma~oes 
(privado, aut6nomo, sem fins lucrativos, governamental). 

o objetivo desses modelos e ajudar a detenninar como certas varia

veis-chave (como os escores no SAT ou as notas) ga~ham ou perdem 

poder de prever a renda, ao acrescentarmos mais vanavelS de controle. 

Em alguns casos, portanto, faremos referencia a vanos dos modelos 

listados acima, ao passo que, noutros, discutire~os apena: 0 modelo 

mais abrangente. As tabelas adicionais do Ape~dlce D contem detalhes 

que terao interesse para alguns leitores, mas nao para oulrOs, no texto, 

destacamos 0 que acreditamos serem as descobertas mIDS Importantes. 

Escores no SAT 
. te' que ponto a renda dos matriculandos 

Come<;;:amos par exammar a 
do G&EP e ados matriculandos negros, considerados separadamente, 
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podem ser previstas pelos escores no SAT que os estudantes levam 

consigo para a faculdade. Essa questao tem evidente pertinencia para 0 

debate relati vo as conseqtiencias a longo prazo da admissao de estu

dantes com escores inferiores aos de muitos de seus colegas de c1asse. 

Em geral, os escores mais altos no SAT tiveram uma associa~ao 

muito consistente com a renda media mais alta, tanto entre os 

matriculandos quanto entre as matriculandas da coorte de ingresso do 

G&EP em 1976 (ver as barras reais ou "nao ajustadas" no alto de cada 

painel do Griifico 5.4). No tocante aos homens, os dois maiores au men

tos de renda ocorreram abaixo do meio da escala do SAT. Os 

matriculandos com escores abaixo de 1.000 tiveram uma renda media 

que ficou 6.100 d61ares (ou cerca de 7%) abaixo da dos matriculandos 

do intervalo de 1.000-1.099 no SAT, os quais, por sua vez, tiveram uma 

renda media 9 mil d61ares (ou cerca de 9%) abaixo da media dos 

matriculandos com escores no intervalo de 1.099-1.100. Entretanto, a 

rela~ao entre os escores no SAT e a renda se estabiliza, ao passarrnos 

para os nfveis superiores. A renda media dos homens do G&EP com 

escores de 1.100-1.199 no SAT foi apenas 6% inferior it dos situ ados no 

intervalo de 1.200-1.299, e a renda media dos dessa categoria ficou 

apenas 1-2% abaixo da dos estudantes na faixa mais alta do SAT, com 

eSCores de 1.300 ou mais. Entre as mulheres, hi maiores aumentos de 

renda nos nfveis altos do SAT (e um aumento muito menor entre os 

intervalos de 1.000-1.099 e 1.100-1.199); como no caso dos homens, as 

mulheres com escores inferiores a 1.000 tiveram uma renda media ex

pressivamente inferior a das mulheres com escores mais altos no SAT. 

Tanto nos homens quanto nas mulheres, essas diferen~as de ren

da, vistas em rela<;;:ao aos escores no SAT, reduzem-se urn poueo ao 

acrescentarmos os controles da classifica'tao na tunna no curso se

cundario e do status s6cio-economico. Elas diminuem muito mais ao 

controlarmos tambem a seletividade escolar (paineis inferiores do Gr.

fico 5.4, que se baseiam no Modelo 2 do Apendice D, Tabelas D.5.2 e 

D.5.3). Em outras palavras, uma das principais maneiras de os escores 

no SAT influenciarem a renda e pelo aumento da probabilidade de que 
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o aluno frequente uma escola altamente seletiva; como veremos ma~s 

adiante, neste capitulo, os estudantes que foram para as escolas malS 

seletivas tenderam a ganhar mais do que os matriculados nas menos 

seletivas. Entretanto, quando mantemos constante a seletividade esco

lar e examinamos a rela~ao SAT -renda entre matriculandos que de fato 

ingressaram "nas mesmas escolas", os escores do SAT perdem mUlto 

de seu poder preditivo em rela~ao a renda." 

G 'r; 54 Renda Media Auferida em 1995, Conforme 0 Escore Global no 
ra ICO .. I d 1976 

SAT e 0 Genero; Renda Real e Ajustada; Coorte de ngresso e . 
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Renda m[!dia auferida (em rrilhares de d6lares, 1995) 

D d G d arao e Experiencia Posterior. 
Fonte: Banco de .a os r~ U .T 'xas de renda infonnadas pelas pessoas que 
Notus: A cenda med,la r~al fOi den~ada das hfa;ariO intecrral. As medias ajustadas foram 
trabalharam 0 ano mtelfo em reg1me de _ 0 'ni~os quadrados feito 0 controle 
ca1culadas usando urn modelo. de r~gr~ssa~ po~ ml endice D 'Tabelas D.S.2 e 
pelas caracterfsticas estudanhs e mstltuclOnalS (ver Ap , 
D.5.3, Modelo 2, e Apendice B). 
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As rela~6es entre os escores no SAT e a renda de negros e negras 

sao bern parecidas, em sua configura~ao geral, com os resultados rela

tivos ao total dos matriculandos do G&EP (ver Apendice 0, Tabelas 

0.5.4 e 0.5.5). A principal diferen~a e que a rela~ao global entre os 

escores e a renda e mais irregular entre os negros e negras do que entre 

seus colegas de c1asse brancos. Por exemplo, os hom ens negros do 

intervalo 1.000-1.099 no SAT tern uma renda media 10 mil dolares 

superior it dos negros do intervalo 1.100-1.199. Persistem, entretanto, 

indicios claros de urn "efeito do limiar". Os estudantes negros da cate

goria mais baixa do SATsofreram uma "puni~iio" consideravel, visto 

que sua renda media foi bern inferior a de seus colegas negros do 

intervalo imediatamente acima no SAT (1.000-1.099); essa "puni~ao" 
e parcialmente eliminada, mas nao por completo, ao fazermos 0 con
trole da seletividade da escola2' 

Status socio-economico (SSE) 

Os matriculandos de ambos os generos do universo G&EP prove

nientes de urn rneio socio-economico elevado exibirarn, sisternatica

mente, uma renda media muito mais alta que ados estudantes das 

categorias de SSE medio, os quais, por sua vez, ganhavam mais que 

os de baixo SSE.26 As diferen~as nao ajustadas sao gran des, sobretudo 

com respeito aos alunos situados no topo da escala do SSE. Em me

dia, os matriculandos de SSE elevado ganhavam pelo menos 20% mais 

do que seus colegas de SSE medio (ver Grafico 5.5). A vantagem da 

renda nao ajustada de que usufruiram os matriculandos negros de alto 

SSE foi ainda maior que a do total de matriculandos _ os negros de 

alto SSE (urn numero reduzido, e claro) ganhavam, em media, mais 35 

mil dolares anuais do que os de familias de SSE medio. 

Grosso modo, cerca de metade das diferen~as na renda nao ajus

tad a sao eliminadas quando se introduzem todos os controles do Mo

delo 5 (compare-se a metade inferior de cada painel do Grafico 5.5 

com a metade superior). Quase toda essa compressao se deve a pre

sen~a, nos Modelos 4 e 5, de variaveis relativas aos graus universita

rios avan9ados. Aparenternente, 0 status socio-economico elevado 
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da familia exerce grande parte de seu efeito, na renda futura dos 

filhos, por aumentar a oportunidade de eles se formarem em campos 

como direito, medicina e administra'tao de empresasY 

Gnifico 5.5. Renda Media Auferida em 1995, Conforme 0 Status S6cio
economico e 0 Genero; Renda Real e Ajustada; Coorte de Ingresso de 1976. 

Hornens 

§~ixo SSE EI rv1edio SSE. Alto SSE I 

" 0 ~ 

~ " ~ ,0 c c 0 
0 0: 
0 
0 

Q • 0 ~ 'g 2 . • , 
~ ... 

• w ~ 
c 
0 
0: 

a 20 40 60 80 100 120 

Renda rredia auferida (emrrilhares de d6lares. 1995) 

'~'-~-=---==-=-========= 
MJlheres 

LI? Baixo SSE E!I f\t1edio SSE. Alto SS~ 

" 0 ~ 
.~ • E ~ 
~ c c 0 
0 0: 
0 

.~ • £ ~ ~ • , 
2 .. 
&l • ~ 

c • 0: 

a 20 40 60 80 100 120 

Renda media alJferida (em nilhares de d6lares. 1995) 

FonTe: Banco de Dados Graduar;ao e Experiencia Posterior. 
Nofas: A renda media real foi derivada das faixas de renda informadas por pessoas que 
trabalharam 0 ana inteiro, em regime de horario integral. As medias ajustadas foram 
calculadas usando um modelo de regressao por minimos quadrados, feito 0 comrole pelas 
caracterfsticas estudantis e institucionais (ver Apendice 0, TabeIas 0.5.2 e D.S.3. Mo
deIo 5, e Apendice B). Ver no Apendice B a definirrao de ,\'latus s6cio-economico (SSE). 
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Mesmo assim, esses ajustes de modo algum fazem desapare

cer as diferenl'as subjacentes de renda. Persistem defasagens de 

aproximadamente 10 mil d61ares entre os que vern do status so

cio-econ6mico elevado e os que vern do SSE medio, no caso dos 

homens, e de aproximadamente 6 mil dolares no caso das mulhe

res, ou cerca de 10% em ambos os grupos. Se essas diferenl'as 

parecem grandes ou pequenas, depende dos pressupostos e ex

pectativas de cad a urn. Na impossibilidade de acesso amplo as 

principais faculdades e universidades, as diferenps de situal'ao 

economic a ligadas a classe certamente seriam muito maiores do 

que sao. Nao obstante, e preciso dizer que 0 "nivelamento" resul

tante de se estudar numa faculdade ou universidade do G&EP 

(mesmo fazendo pos-gradual'ao ou formal'ao numa carreira libe

ral) nao erradica, em absoluto, os efeitos beneficos do alto status 

s6cio-economico sobre a renda auferida. Seria de se esperar que 

a origem num meio de alto SSE tivesse urn efeito a longo prazo 

sobre a renda familiar total, em decorrencia da heran,a; vemos 

aqui que 0 alto SSE tam bern tern urn efeito independente, a longo 

prazo, na possibilidade de renda dos indivfduos. Entre os homens 

(mas nao entre as mulheres), a perda de renda associada a origem 

no baixo status s6cio-economico tambem persiste.28 

as resultados relativos aos estudantes negros sao mais ou menos se

melhantes aos do total de estudantes, mas ha duas diferenl'as. Primeiro, 

controlar pelos efeitos da obtenl'ao de graus universitarios avan,ados eli

mina menos da diferenl'a nao ajustada da renda dos negros de alto SSE do 

que da de seus pares brancos. Segundo, embora 0 alto status socio-econ6-

mico seja, no mInimo, ainda mais vantajoso para os matriculandos ne

gros do G&EP do que para os brancos, 0 baixo status socio-econ6mico 

nao demonstrou urn efeito estatisticamente significativo em sua renda. 

Seletividade escolar 

As rendas medias tern uma correla9ao fortfssima com· a 

seletividade das instituil'oes freqtientadas. Classificar as escolas 
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do G&EP par grau de seletividade academic a, como fizemos nos 

capitulos anteriores, gera padroes muito regulares (Gratico 5.6). 

Nos grupos de mulheres e homens, negros e brancos, a renda me

dia foi mais alta entre as que freqUentaram as escolas mais seleti

vas (do grupo SEL-I, no qual a media dos escores de teste dos 

alunos que ingressaram no outono de 1976 foi de 1.250 au mais), 

seguida pela dos que estiveram em escolas com nivel media de 

seletividade (as de SEL-2, em que as escores medias de teste fica

ram entre 1.125 e 1.249), e mais baixa entre as que freqUentaram 

as escolas restantes, as quais, apesar de ainda altamente seletivas, 

foram menos exigentes do que as outras do banco de dados G&EP 

(as de SEL-3, nas quais a media dos escores de teste ficou abaixo 

de 1.125). As diferen~as sao substanciais. Quem freqUentou uma 

escola de SEL-I ganhava, em media, aproximadamente mais 20 

mil d6larcs/ano do que os freqUentadores das escolas de SEL-3, e 

5 mil a 10 mil d61ares mais do que as alunos das escolas de SEL-

2. Como podemos ver no Gnifico 5.6, esses padroes sao coeren

tes em homens e mulheres, negros e brancos. 

Gnifico 5.6. Renda Media Auferida em 1995, Conforme a Seletividade 
Institucional, 0 Genero e a Ra~a; Coorte de Ingresso de 1976. 
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MJlheres 

o 
SEL.1 SEL·2 SEL.3 SEL·1 

Negras Brancas 

Fonte: Banco de Dados Graduar;ao e Experiencia Posterior. 
Notas: A renda aufe~da .foi derivada das faixas de renda informadas por pessoas que 
rrabalharam 0 ano mlelro, em regime de honirio integral. "SEL-I", "SEL-2" e 
"SEL-3" indicam as institui<;6es em que 0 escore media conjunto no SAT foi de 
1.250 ou mais. 1.125 a 1.249. e abaixo de 1.125, respectivamenle. Ver Apendice B. 

Essas rela~oes simples e nao ajustadas entre a seletividade 

institucional e a renda nao sao afetadas, basicamente, quando se intra

duz toda sorte de controles. Nesse caso, as rela~oes "superficiais" 

aparentes sao reais; nao constituem urn mere reflexo de associayoes 

ocultas com outros fatores, como as escares no SAT ou a obten~ao de 

diplomas universitarios avan~ados. Sejam quais forem as razoes 

subjacentes - diferen~as autenticas na qualidade do ensino oferecido, 

au meros efeitos de "prestigio" au credenciamento -, freqUentar esco

las mais seletivas associa-se a uma clara vantagem na renda para as 
matricuIandos,29 

Notas 

Hi muito de sabedoria popular na ideia de que as alunos que 

tiram as notas mais altas acabam em empregos intelectualizados, 

mas de remunerac;ao modesta, enquanto seus colegas com urn 

hist6rico academico menos impressionante auferem uma renda 
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muito maior. Siio abundantes. sem duvida. OS exemplos que pare

cern confirmar essa impressiio. Em decorrencia disso. talvez cau

se certa surpresa constatar que as not as (medidas, aqui, pela clas

sifica~iio na turma, a fim de padronizar as diferen~as de escala 

entre as institui~5es de ensino) tern uma correla~iio muito forte -

e positiva - com os nfveis de renda (Gnifico 5.7). Entre os 

formandos negros e brancos das escolas do G&EP, e tanto entre 

as mulheres quanto entre os homens, a renda media dos que se 

situaram no ter~o medio das turmas foi mais alta que a renda me

dia dos situados no ter~o inferior, e a renda media dos classifica

dos no ter~o superior foi ainda mais alta. Naturalmente, ate 0 ter

~o inferior das turmas das escolas G&EP saiu-se bern em term os 

financeiros, considerando-se qualquer padriio normal, e ganhava 

muito mais, por exemplo, do que a media nacional de todos os 

formandos de cursos de gradua~iio de quatro anos. 

Grafico 5.7. Renda Media Auferida em 1995, Conforrne a Classifica~ao na 
Thrma, 0 Genero e a Ra't3; Coorte de Ingresso de 1976. 
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Negros Brancos 

Fonfe: Banco de Dados Graduu\ao c Experiencia Posterior. 
Now: A rcnda auferida foi derivada dus faixas de rcnda informadas por pessoas que traba
Iharam 0 ano intciro, em regime de honirio integral. Ver Apendice B. 

o grande valor atribufdo ao succsso academico, assim como 0 

valor associ ado a formar;ao em escolas mais seletivas. nao e afetado 

pela introdu<;ao do contrale dos escares no SAT, do status socio-eco

nomico, do tipo de escola freqUentado, do campo de eSludos escolhi

do.'" dos titulos de p6s-gradua~ao obtidos e do setor de emprego. Es

peravamos que as notas perdessem muito de seu poder preditivo dc

pois de vencido 0 obstaculo da admissiio a escolas de p6s-gradua,iio 

ou forma~iio nas profiss5es liberais, mas nao foi 0 que aconteeeu. As 

notas tern urn poderoso efeito independente na renda. Mantida a "igual

dade das demais eondi~5es", 0 matriculando masculino tipieo do uni

verso G&EP, quando classifieado no ter~o superior da turma, ganhava 

21 mil dol ares mais do que urn homem do ter~o inferior; a valoriza~iio 

correspondente entre as mulheres foi de 8 mil dolares (acima de uma 

base inferior). Presumimos que tirar notas altas reflita uma gama de 

qualidades, entre as quais se incluem a perseveran~a e a capaeidade 

de investir as proprias habilidades na tarefa a ser resolvida. akm da 
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capaeidade mentaL qualidades essas que sao tao recompensadas no 

mercado de trabalho quanto na sala de aulas. 

Curiosamentc, a puni<;ao financeira por tirar notas baixas na gradua

<;ao parece ser urn poueo maior para os estudantes negros (homcns e mu

Iheres) do que para os brancos. Essa e uma descoberta importante, espe

cialmente se consideradajuntamente com a eonstata,ao anterior de que 

os alunos negros com determinados escores no SAT tendem a tirar notas 

inferiores as de seus colegas brancos com escores iguais. E ela refor,a a 

urgelleia de compreendermos melhor por que 0 desempenho academieo 

dos estudantes negros tende a ficar abaixo dos nfveis previstos. Serve 

ainda de lembrete de que 0 mercado ofereee incentivos claros aos 

matriculandos negros que se saem bern academicamente. 

Outra vez a hip6tese da "adequafiio" 

Alguns autores afirmaram que os estudantes negros que se benefi

eiaram da polftica de admissao sensfvel a ra<;a ter-se-iam safdo melhor, 

se houvessem freqUentado escolas em que suas credenciais academi

eas se cquiparassem com mais cxatidao as de seus cole gas brancos. 

No Capitulo 3, examinamos essa hip6tese da "adequa,iio" no contexto 

dos fndices de diploma~ao e das notas, e verificamos que eia na~ resis

tia a urn exame rigoroso. Os estudantes negros do universo G&EP 

com escores modestos no SAT fonnaram-se em maior numero nas 

escolas mais seletivas do que aqueles que freqUentaram escolas em 

que seus colegas de turma assemelhavam-se mais a eles, em termos 

dos escores no SAT. E possfvel fazer esse mesmo teste usando a renda 

media, em vez dos fndices de diploma<;ao, como criterio de "sucesso". 

Os resultados do teste estao resumidos na Tabela 5.1. Essas grades 

mostram os escores dos estudantes no SAT, no eixo horizontal superior, 

a seleti vidade eseolar, na lateraL e a renda media, nas eelulas definidas 

pel a intersec~ao dos escores no SAT com a seletividade escolar.JI Para 

nosso prop6sito atuaI, as colunas mais importantes sao as que mostram 

a rcnda dos matriculandos ncgros corn escores nas faixas inferiores do 

SAT. Vemos que as negras com escores abaixo da faixa de 1.000 e que 

freqUentaram as cscolas de SEL-I ganharam muito mais do que as 
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frequentadoras de escolas de SEL-2. e gue estas ultimas ganharam sig

nificativamente mais do gue as que cursaram escolas de SEL-3. 0 mes

mo padrao se aplica a faixa de 1.000-1.099 pontos no SAT (exceto pelo 

falo de ter havido muito poueas observa,oes na categoria SEL-3 para 

perrrutir gue indicassemos urn numero nessa celula). Os resultados rela

tivos aos homens negros sao semelhantes,32 como tambem 0 Sao os das 

mulheres e homens brancos. Essas constata~6es sao compatfveis com a 

amilise de regressJo, que demonstrou que. mantendo-se constantes as 

escores no SAT, as cstudantes ncgros que frcqUentaram as escolas mais 

seletivas tiveram uma vantagem maior na renda. 

TABELA 5.1: Renda Media Auferida em 1995, Conforme a Seletividade 
Institucional, a Ra<;a, 0 Genero e os Escores Globais no SAT; Coorte de 
Ingresso de 1976 (em miIhares de d61ares, 1995). 

Escorc global no SAT 

HOlllens Ilegros <I(}OO IOOO~I099 1 laO 11()9 J 200·12t.!9 130u+ 
SEL·I '66,7 83,6 87.7 
SEL-2 71.0 'JU~ 67,7 
SEL-3 60,5 90,0 
Total 66.9 IN.1 79,7 103.5 70,0 

Homens brancos 
SEL~I 132,7 104.5 lI8,O !O8.3 110,0 
SEL-2 109.7 105,2 106,2 100.7 102.5 
SEL-3 81,7 83.6 90,3 90.5 98.6 
Total 86.2 89.0 97.8 102.9 ]05.0 

Mulhcres negra", 

5EL-J 75,.1 78,1 73.5 
SEL-2 61,9 61,2 83.6 
SEL·] 47, I 
Total 55.5 65,7 75,3 5 J.5 

M ulhl!res brJ.J1cas 

SEL-I 54.3 83,8 74.4 77.0 73,.1 
SEL-2 62,0 66.1 64,2 70.1 n.'! 
SEL~3 53,S 56.8 56,2 6U 64.1 
Total 54,8 60.2 61A 69, I 73.6 

FIJllle: Bunco de Dudos Grudua~iio e Experi6nciu Posterior. 

Notus: A rendu media foi derivadu dus fuixus de rcndu informadus por pessoas que trabulharam 
o ano l!liClro, em rt:glmc de hor;irio intcgral. "SEL- J" Illdicaas institui,<oes cujos ulunos tivcrulll 
umescore lllcdio global de 1.250 ou mais no SAT; "SEL,2" indica as ills[itui~6es elll que amedia 
glo~a! no SAT ficou entrc 1.125 c I 249: "SEL-T' indica us instjlui~6(;s com escore m&Jio global 
abaJxo de 1.125 Os lra<;os represenlalll as celulus com menus de 20 cusos obscrvados 
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A conclusao gera1 pareee clara. Embora seja muita passIvel que 

lcnha havido outras diferen((as entre as estudantes com escorcs semc

Ihantes nos testes ~ difercn~as que afctaram suas oportunidades cdu

cacionais e seus graus variuvcis de sucesso no mercado de trabalho, 

depois da gradua,ao -, os proccssos de admissao parecem ha ver aqui

latado bem essas diferen<;as. Os estudantcs negros accitos nas cscolas 

mais scletivas do univcrso G&EP nao sofreram prejuizos em sua vida, 

depois da i'aculdade, por haverem frequentado essas institui,6es com

petitivas. Ao contrario, os matriculandos negros (e brancos) com crc

dcnciais acadcmicas madestas, pelos padroes dessas cscolas, pare

ccrn tel' feito bern em frequentar as instituiyoes mais seletivas em que 

foram aceitos. 

A defasagem restante na renda entre hom ens negros 
e brancos: urn fenbmeno em busca de explica<;:ao 

A selctividade das escolas freqUentadas pelos estudantes, a area 

de estudos cscolhida cas notas obtidas continuam a surtir cfeitos cla

ros na renda (assim como 0 status s6cio-economico da famnia), mes

rna quando sao levadas em conta as intcrac;oes dessas variaveis. ~.' Ao 

mesmo tempo, a cor da pelc tam bern continua a importar, pelo menos 

para os homens. Essa c a conclusao final a scr cxtrafda de nossa am1-

lise dos dados de renda relativos aos matriculandos do universo G&EP. 

No caso das mulheres, a defasagcm entre negras e bran cas na 

rcnda real, que alias c modesta (3,200 dolares), desaparece por com

pieto ao fazermos 0 controle dos efeitos de outras variaveis. As me

dias ajustadas de negras c brancas sao quase identicas (GraJico 5.8).-'~ 

o ajustc dos efeitos de outras variavcis diminui 0 tamanho da dcfasa

gem entre a renda de brancos e negros tam bern entre os homens. 

rcduzindo-a em ligeiramente mais da metade de seu tamanho original. 

Mas nao se podc dizer que a defasagem rcstante de 8.500 dol ares 

scja insignificantc. Poder-sc-ia supor que ajustar as efeitos dos esco

res inferiorcs no SAT c das medias de notas, as diferenc;as entre os 

campos de estudo escolhidos. a origem num status s6cio-economico 
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inferior e as difercnc;as de seletividade das escolas freqUcntadas, as 

(ftulos de p6s-graduuc;ao obtidos eo setor empregatfcio Faria dcsapa

recer par completo a diferenc;a de renda entre homens negros e bran

cos. Mas isso nao acontece. Tais ajustes eliminam apenas cerca de 

60% da defasagem nao ajustada entre os homens35 

Grafico 5.8. Renda Media Auferida em 1995, Conforme a Ra-;a e 0 Genero' 
Renda Real e Renda Ajustada; Coorte de Ingresso de 1976. • 

1 
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I~ 
I " 
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20 

M.ifheres 

40 60 80 "0 '20 
Renda media auferida (em rnilhares de d6lares, 1995) 

Renda rredia auferida (em rnilhares de d6lares. 1995) 

Fonte. Banco de Dados Graduar;ao e Experiencia Posterior. 
~(){as: A rcnda media auferida real foi derivada das faixas de renda infonnadas por 
tJab~lhadores empregados em regime de horario integral. em atividade durante 0 ano 
!!l~cl.ro As r~ndas :lJustadas Coram calculadas usando-se urn modelo de regrcssao por 
1ll!~lm?S qlla~rados. que control a as caracterfsticas estudantis e Illstilucionais (vcr 
ApcndlCc D. fabeJas 0.5.2 e 0.5.3. Modclo 5, e Apendice B) 

Esse diferencial c tao importante que merece urn exame mais 

aprofundado. As possfvcis explica<;oes podcrn ser agrupadas em di
versas categorias: 

--,,"' 
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E possivel, natural mente, que falhas em nossa medi,ao de algu

mas variaveis (como 0 status s6eio-eeonomieo) respondam por 

pelo menos parte da defasagem restante, mas nao temos como 

avaliar essa possibilidade. 
Oeorreu-nos que eonsiderar as categorias oeupaeionais poderia aju

dar a explicar a defasagem. considerando que informa,aes adicio

nais sobre determinados cargos poderiam pintar urn quadro mais 

exalO de por que as pessoas ganhavam 0 que ganhavam do que a 

imagem que obtinhamos ao examinar apenas os diplomas de p6s

graduar;ao e os setores de emprego; entretanto, a inclusao de varia

veis pormenorizadas do emprego nao reduziu em nada a defasa-

gem. 
Pela curva de distribui~ao da renda masculina (ver Grafico 5.3), 

suspeitamos que 0 numero relativamente grande de brancos com 

renda extremamente alta poderia ser responsaveI por boa parte 

dessa dcfasagem, e 0 tamanho dessa real mente se reduziu ao eor

tarmos a distribuir;ao da renda num nfvel mais baixo. Entretanto, 

mesmo essa abordagem, que dei xa em aberto a questao de par que 

a existencia de tamanhas diferenr;as nos nfveis mais altos de remu

nera<;ao produ!. uma defasagem ajustada de 6.400 dolares na ren

da media.'" 
Fizemos esfon;os complexos para testar os efeitos das metas 

pre-universitarias declaradas por esses matriculandos em seu tem

po de calouros (como "ficar bern financeiramente"), consideran

do que as diferen,as de motiva,ao ou de ambi<;ao poderiam ser 

signifieativas. Algumas dessas dezessete medidas de aspirar:;oes 

pre-universitarias, colhidas atraves de pesquisas do Projeto Coo

perativo de Pesquisas Institucionais, de fato rcvcIaram lim poder 

preditivo, mas nenhuma delas, individual ou coletivamente eon

siderada, alterou a defasagem de renda entre negros e braneos. 

Par ultimo, no esforr;o de verificar da melhor maneira poss{veI 

se outras caracter{sticas afetivas (relaeionadas com a 

autoconfianr:;a), nao captadas pelas mcdidas de dcsempenho aca-
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demico, poderiarn influenciar a renda, acrescentarnos urn con

junto de 22 auto-avalia,aes (desde a capacidade de lideran,a ale 

a teirnosia ou a atrac;ao f{sica) que aparecern no queslionario do 

Projeto Cooperativo de Pesquisas Institucionais, administrado 

quando os estudantes ingressam na faculdade. Todavia, a inclu

sao dessas variaveis tambern nao conseguiu reduzir a defasagern 

da rcnda entre negros e brancos. 

Essa diferenr:;a de renda entre os homens. com sua persistencia 

implacavel, levanta questaes importantes. Uma delas, formulada por 

varias pessoas que eomentaram urna versao manuserita deste livro, C 

se essa defasagem constitui uma rnedida dos efeitos da discriminar:;ao 

no mercado. Outros cr{ticos indagaram se ela poderia ser urn indfcio 

do mesmo tipo de "sub-aproveitarnento" que observamos ao examinar 

a c1assificaC;ao na turma e, nesse caso, a que explicaria tais padr5es. 

Num ou noutro easo, quer acreditemos que a defasagem resulta de urn 

tratarnento injusto, quer do sub-aproveitarnento, por que cIa persiste 

entre as hornens negros e nao entre as mulheres negras? Nao temos 

uma base para arriscar res post as a essas perguntas espinhosas e de

certo nao queremos exagerar a dimensao da defasagern, que e modes

ta, se considerada em relaC;ao as diferenr:;as nacionais de renda 

registradas pelos dados censitarios. Nao obstante, essa constatac;ao 

real mente nos obriga a perguntar se ate mesmo os estudantes negros 

do genero masculino. formados nas escolas seletivas do universe 

G&EP, depararam com 0 decantado "campo de jogo equilibrado" que 

tantos concord am que deveria ser 0 objetivo de nosso pais. 

Satisfa,<iio no trabalho 

o dinheiro nao c, de modo algum, a unica coisa importante numa 

oeupa<;ao. As escolhas de carreira feitas pelos diplomados do universo 

G&EP tern conseqi.iencias economicas claras, como demonstramos, mas, 

sem duvida, tern tambern outras conseqi.iencias. Como se sentiam esses 

formandos a respcito das escolhas profissionais que tinham (eito? Que 

haviam buscado em suas carreiras e que haviam eneontrado'? Estariam 
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os matriculandos negros do grupo G&EP mais satisfeitos ou menos sa

tisfcitos com seu trabalho do que seus colcgas brancos? 

A primeira observa,ao a fazer e que a satisfa,ao global no traba

Iho foi altissima na coorte inteira: 89% do total de matrieulandos do 

G&EP que trabalhavam em horario integral deelararam estar muito 

satisfeitos ou razoavelmente satisfcitos com seus empregos atuais, e 

52% deles afirmaram estar muito satisfeitos.37 A propors:ao que ex

pressou algum grau de insatisfa,ao variou entre 9% e II 'Ye. Homens e 

mulheres deelararam niveis muito parecidos de satisfa,ao gera!. Os 

respondentcs negros do universo G&EP expressaram nfveis urn pouco 

mais baixos de satisfa,ao no trabalho do que os respondentes braneos 

(como discutiremos em detalhe mais adiante). 

Sempre houve quem acreditasse que "urn pobre apanhando sol 

fica mais feliz do que urn rico em seu castelo" (ao que 0 economista 

Jacob Viner costumava retrucar: "Acreditarei nisso quando 0 pobre 

me disser que e verdade"). Como nao e de admirar, constat amos que, 

tanto para os negros quanto para os brancos, a satisfas:ao no trabalho 

aumenta sistematicamente em propors:ao a renda, e que csta e, sem 

tcrmos de comparas:ao, 0 determinante mais forte da satisfa~ao profis

siona!. Em todos os setores de emprego e dentro de eada urn deles, 

os respondentes da faixa superior de renda mostraram-se muito mais 

propensos que os das faixas inferiores a dizer que estavam muito 

satisfeitos ou razoavelmente satisreitos com seus empregos. Mais de 

2/3 das mulheres e homens com renda igual ou superior a 150.000 

d6lares anuais disseram-se muito satisfeitos com sellS empregos; daf 

para baixo, essa porcentagem deere see sistematieamente. conforme 

a diminui<;ao da renda (Gnifico 5.9). Esse resultado e compativel 

com a bibliografia especializada e com 0 sen so comum?-I 

A profissao e 0 setor empregatfcio tambem importam. Algumas 

pessoas parecem dispostas a trocar uma parcela de sua renda por ou

tras recompensas associadas a certos tipos de carreira. POl' exemplo, 

muitos formandos do universo G&EP que fizeram doutorado cscolhe

ram carreiras no mundo academico ou na area de pesquisas, com re-
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muncras:ao menor do que oulros cmpregos do setar com fins lucra

tivos, mas. presumivelmente, com uma satisfas:ao maior.-w 

Em gcral, constatamos que os indivfduos emprcgados nos setores 

governamental e sem fins lucrativos inclinavam-se significativamentc 

mais do que os empregados no setar com fins lucrativos a estar muito 

satisfeitos no trabalho (Gnifico 5.10). Essas diferenr;as mantivcram

se qualitativamente identicas ao fazermos 0 ajuste dos resultados para 

levar em conta as difcren~as noutras variaveis. As pcssoas do setor 

com fins luerativos tinham menos satisfa,ao em seu trabalho do que 

outras, a dcspeito de sua rcnda mais elevada, e, como seria esperavel, 

a introdus:ao da renda como variavel de controle aumentou considc

ravel mente essa def'asagem. Entrclanto, os diplomados mais satisfci

tos do uni verso G&EP pcrtenciam a urn grupo completamentc dife

rente. Em consonancia corn 0 "sonho americano", os ncgros e bran

cos que cram trabalhadores aut6nomos foram os que revclaram 0 

mais alto grau de satisfa,ao no trabalho (antes e depois de feito 0 

ajusle dos efeitos de outros fatores).40 

Gnifico 5,9. Porcentagem de Profissionais "Muito Satisfeitos" no Traba
Iho, Conf'orme a Renda Auferida e ° Genero; Coorte de Ingresso de 1976. 
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Renda auferida (emd6Iares. 1995) 

FOllte: Banco de Dados Gradua9f:io e Experiencia Posterior. 

Nota: Incluiram·se apenas trabalhadores em regime de honirio integral e em atividadc du
rante 0 ana inteiro. 
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Grafico 5.10. Porcentagem de Profissionais "Muito Satisfeitos" no Traba
lho, Conforme 0 Setor Empregaticio e a Rac;a; CooTie de Ingresso de 1976. 
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FOlJte Banco de Dudos Graduu~5.o e Experiencia Po~terior. 
Nora: IncJufram-se apenas trabalhadores em regime de hafano integral e em atividadc du
rante 0 ano in(eiro. As percentagens uJustadas foram calculadas uS;lndo-se urn modelo de 
regress5.o logfstica que fez 0 controle pdus caracleristicus cstudan!is e instl!Ucl0nms (vcr 
Apendice D. Tabela 0.5.6, e Apendkc B). 

Houve dcssemelhanqas significativas no que os respondentes ne

gros e brancos das pesquisas do G&EP disseram buscar - e encon

trar - no trabalho. Enquanto quase a mesma porcentagem de 

matriculandos brancos e negros classificou 0 desafio intelectual como 

urn criteria importantfssimo no trabalho,4J uma porcentagem maior 

de respondentes negros que de brancos c1assificou quase todos os 

outros criterios como muito importantes. Como indica a Tabela 5.2 

(lado esquerdo), esses atributos do emprego variaram desdc urn que 

esperarfamos provocar uma grande diferenqa (0 tratamento imparci

al de mulheres e minorias) ate uma multiplicidade de considcrac;6es 

rclacionadas com as oportunidades de emprego. a seguran<;a no tra

halho e 0 conforlo no trabalho. Par esta ou aqucla razao. os diplomados 

negros das escolas do G&EP parecem quercr mais do trabalho do 

que seus coJegas brancos. 

Por outro lado, as defasagens entre brancos e negros quanto ao 

grau de satisfa~ao que des dec1araram dcrivar do trabalho foram 
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menores do que as defasagens naquilo que estavam procurando. Em 

quatro areas (tlexibilidade de horario. baixo grau de tensao. bons 

beneffcios calaterais e seguran~a no emprego), as percentagens de 

bran cos e negros que se declararam muito satisfeitos variaram em 

menos de tres pontos percentuais (Tabela 5.2. lado direito). Noutras 

areas - inclusive desafio intelectual, independencia. alto nfvel de res

ponsabilidade. assistencia infantil. renda elevada. servir;os prestados 

a socicdade e boas oportunidades de promoqao _ houve urn numero 

maior de brancos satisfeitos, porem a maioria das diferenqas foi rela

tivamente modesta. variando de 4 a 10 pontos percentuais. Entretan

to, na area do tratamento imparcial de mulheres e minorias. a diferen

~a nas percentagens dos que sc disseram muito satisfeitos foi de 15 

pontos (31 % dos negros contra 46% dos brancos). 

TABELA 5.2: Visao dos Profissionais sobre Atributos Seletos do Trabalho 
Conforme a Ral,;a; Coorte de Ingresso de 1976. ' 

Porcentagcm que considerou Porcenlagem "muito 
"muito importante" esse sutisfeita" com 
atribulo do trabalho esse a(ributo 

A(ribllto do trabalho Negms Brancos Negros Brancos 
Desafio intclcctual 82 83 53 83 I ndependencialautonomia 76 74 61 75 Flcxibilidade de honirio 60 49 55 49 Alto nive! dc responsabilidadc 61 65 56 65 Baixo gr.1l1 dc tcnsiio 29 1 3 17 13 AlIlblcllte de trabalho <lgr<luJvd 69 53 38 53 Segur<lnp IlO cmprego 63 46 42 46 A~sISlenCI<l Infantil 17 8 18 8 Tratamcnto dado as mulheres/minorias 92 54 31 54 Renda clevada 58 48 24 48 Bons beneffcios colatenlls 78 56 50 56 Boas Oportunidades de promo<;:Jo 69 48 23 48 Servi<;:os prestados a sociedade 49 34 46 34 

Fonte: Banco de Dudos Gradua~iio e Experiencia Posterior. 

Nolo: !nc!uir<lm-se apenas trabalhadorcs em regime de horario integra! e em atividade du
rante 0 ano 1I1(CIro 

No cornputo geral, os rcspondcntes brancos mostrararn-se signifi

cativamente mais propensos do que as negros a estar muito satisfeitos 

Com 0 trabalho (Grafico 5.11 ).'20 ajuste por outros fatores. inclusi-
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ve a situa~ao familiar e 0 setor empregatfcio, reduziu essa defasa

gem, mas apenas em grau muito modesto: de 10 para 8 pontos 

percentuais. As diferen~as de renda e de outros fatores foram rele

vantes, mas nao explicam inteiramente essa diferem;a de satisfa~ao 

no trabalho entre brancos e negros. 

*** 

Na medida em que a renda mede 0 sucesso, a politic a de admissao 

sensivel a ra,a reaJizou grandes feitos. Comparados aos formando, 

universiHirios de todas as ra~as, os diplomados negros das escolas do 

G&EP nao apenas tem mais probabiJidade de estar empregados, como 

tern uma representa~ao muito maior em profiss6es como 0 direito e a 

medicina; e tambem ganham melhor, seja qual for 0 setor de emprego 

ou ocupa,ao escolhido. As vantagens em termos de renda obtidas pe

los diplomados negros do G&EP, em rela,ao aos dip 10m ados universi

tarios negros no ambito nacional, sao muito substanciais - maiores ate 

do que as vantagens de que desfrutam seus colegas brancos. 

Gnifico 5.11. Porcentagem de Profissionais "Muito Satisfeitos" no TrabaM 

lho, Conforme a Ra~a; Percentagens Real e Ajustada; Coorte de Ingresso 
de 1976. 

"g'" ......... ~.4>%_. __ 

--~ 1-

Negros ~ '$2% ' Brancos.,, . " , 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Fbrcentagemde trabalhadores 

60% 

F Hue: Banco de Dados Gradua<;5.o t: Experiencia Posterior. . 
N~){as: Incluiram-se apenas trabalhadores em regime de honirio integral e em atLvi
dade durante 0 ano inteiro. As percentagens ajustadas foram caleu,ladas usando-se _ u~ 
nod'lo de reo-ressao logistica que fez 0 controle das caractenstlcas estudanl1$ e 
leo ~ d' B) 
instnucionais (ver Apcndice D, Tabela D.5.6, e Apen Ice . 
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Havendo partido de eSCores de teste comparativamente inferio

res e de menor riqueza familiar, os estudantes negros que ingressa

ram nas escolas do G&EP em 1976 tiveram exito em converter 0 

"capital" fomecido pelas escolas academicamente seletivas em car

reiras altamente remuneradas e satisfat6rias - e em idade precoce. 

Esse resultado se mantem, mesmo que tambem reconhe,amos ha

ver. entre hom ens negros e brancos, defasagens surpreendentemen_ 

te persistentes de renda, para as quais nao temos uma explica~ao 
convincente. 

Nas faculdades e universidades do G&EP, tambem constatamos di

feren,as dignas de nota na renda dos matriculandos negros. Embora, 

como grupo, eles tenham-se safdo muito bern em tennos financeiros, os 

que frequentaram as escolas mais seletivas ou tiraram notas melhores 

tiveram mais sucesso financeiro do que os outros. Embora os escores 

no SAT ten ham urn efcito modesto na renda, a seletividade institucional 

c a c1assifica~ao na tunna revelaram ter Urn impacto rnais duradouro. 

Para as pessoas de alto aproveitamento que frequentam faculda

des e universidades seletivas - assim como para todas as demais _, 0 

trabalho acaba sendo uma grande parte da vida. Porem hi mais coisas 

na vida do que apenas a atividade profissional, assim COmo existem 

outras maneiras de medir 0 sucesso, aMm do dinheiro que se ganha. E 
para esses aspectos da vida que nos voltaremos no pr6ximo capitulo. 

Notas 

l. A referencia chissica e Becker. 1993. 

2. Ver, pOr exemplo, Cream (~fthe Crop, de Katchadourian e Bali (1994), estudo de uma 

amostra da turma de 198] de Stanford: 0 titulo meio ironico [A nata da sa/raj ja 

fala pOr si. Ver tambem as fontes citadas nessa obm e em Pascarella e Terenzini 
(1991, p. 508ss). 
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3 No Apendice C, apresentamos urn tratamento mais completo das maneiras 

pelas quais varia a renda auferida, dependendo dos diplomas de pos-graduar,:ao 

obtidos, do setor empregaticio e da profissao. 

4. Quando queremos fornecercompara~6es diretas com os numeros nacionais, wntrasta

mos as cifras referentes aos diplomados do G&EP (inclusive as dos que se transferiram c 

se formaram noutras instituir;6es que nao aquelas em que ingressaram inicialmentel com 

as relativas aos bachan!is de todas as faculdades e universidades com cursos de gradua

r,:ao de quatro anos. Seria melhortecer as comparat;oes entre os matriculandos, visto que 

gostarfamos de sabero que aconteceu com todos os que inieiaram os estudos ern determi· 

nados tipos de instituit;oes, e nao apenas com os que sc formaram. lnfelizmente, porem, 

nao existem dados censitarios relativos a matrieulandos. (Existem dados do censo a res

peito de individuos com "alguma escolariZU9ao superior", mas e impossivel saber quantas 

dessas pessoas ingressaram em cursos de graduar;ao com durar;iio de qualro a.nos, em 

contraste com outros tipos de cursos em instituit;6es de ensino.) Compararos formandos 

do baneo de dados G&EP com todos os bacharcis, entretanto, nao resolve porcompleto 0 

problema da comparabilidade. A razao e que os fndices de diplomayao foram mais altos 

na populat;iio do G&EP do que no total de matrieulandos das instituit;6es com cursos de 

quatro anos, e os diplomados saem-se melhor no mereado de trabalho do que os n3.o 

diplomados. Porconseguime, as eomparat;6es restritas aos graduados subestimam as di

ferenyas, em termos do desempenho no mercado de trabalho, entre os que se 

matricuJaram nas escolas do banco de dados G&EP e todos as demais 

Ja que parcelas altfssimas dos matriculandos do G&EP se formaram, os dados desse univer

so rdativos a matriculandos e diplomados foram muito parecidos. Nao obstante, con

Centrarcmos nossa analise basica (quando nao estivermos fazendo comparayoes naeio

nais) nos mat ric uland os, uma vez que nao queremos exc!uir 0 pequeno numero 

de estudantcs do G&EP que nunca se diplomaram em nenhuma institui~ao. 

5 Esse resultado utilizaa mesma metodologiaempregada nos Capftulos 3 e 4 e e expJicado 

em detalhe no Apendice 8. Ele se baseia numa regressao logistica que preve a partieipa

~ao feminina na fOf(j:a de trabalho -.: inclui 0 contrale de escores no SAT, notas obtidas no 

curso secundario, sWtus socio-eeonomico, seletividade institucional. areas de cstudos 

escolhida, classificayao na tunna, obten(j:ao de diplomas de p6s-gradua~iio, uma estima

tiva grosseira da renda do c6njuge, estado civil e filhos (Apendice 0, Tabela 0.5.1). A 

maiaria dos caeficientes associ ados a essas variaveis de controle, com excer;ao dos dis

culidos no texto, mais adiantc, nao passou nos testes de significaneia estatistiea. 

6 Os 1cvantaInentos do G&EP tambem contem informar;6es sobre 0 hist6rico profissio

naL 0 que possibilita a realizayao de analises mais cuidadosas do tcmpo de 

particip<lyao e afastamento da forr,:a de trabalho e, por conseguinte, do quantum 

de expericneia profissional acumulado. Obviamente. a experiencia precisa SCI' 

lcvada em conta ao se interpretarem diferent;as de renda. Para uma discussao 

mais complela dessas relay6es, ver Goldin (1990) Uma vel- que 0 foco deste 

estudo c a farra, e nao 0 genero. nao exploramos essa dimensao no banco de 
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dados do G&EP; no futuro, esperamos que outros estudiosos examincm essas 

questoes, bem como as ligar;6es entre 0 preparo pn!-universitario, a cscolha da 

area de estudos, a eseolha da oeupa~ao e os compromissos no mercado de 
trabalho. 

Enuneiando cssc dado no sentido inverso. I) fndice de participar;ao na forp de trabalho 

do total das tl1ulhcres casadas de :lS-44 cmos foi de :17'70 em 1960e 76% em 1995 (U.S 

Bureau of (he Census, 19%. p. 403, tabela 62,). 

Ap-.:nas 4'lr do tolal de diplomados do G&EP do genera masculino e nc,;::, do 100ai de 

diplomadas lrabalhavam em regime de meio expedicnte. Restringimos esta :In:i!ise aos 

trabalhadorcs em regime de horario integral porque as comparayoes corn os dados 

censitarios sao muito mais problematicas quando se incluem os de meio expediente; 

aiem disso, 0 que queremos c nos aproximar de uma especie de "indice salarial", man

tendo COnstanle ajornada de trabalho 

(}..lHimeros relativos aos diplomados do G&EP que aparecem no Grafico 5.2 reprc

sen lam a renda medIa anual estilnada em 1995. quando a maioria desses profissionais 

cslava com ccrea dc 3X anos. Como ja foi explicado. coneentramo-nos nos diplomudos 

do G&EP, P:U:l permitir cornparal;oes com os dados censitarios; inc!uimos os 

rnatriculandos do G&EP que se transfcriram e se formaram em outras instiruil;oes_ Ver 

no Apcndice B uma descrir;3.o dos intervalos de renda mclufdos no C1llestionario de 

pesquisa e 0 rm!todo utillzado para calcu!ar as medias. 

Essa amplia~ao da defasagem na renda de negros e bran cos. ao incluirmos nos calcu

los todos os rnatriculandos, deve-se prineipalmentc as diferenyas nos indices de 

diplornayao de negros e brancos, combinadas com a lendencia de todos os nao diplomados 

do universo G&EP, negros e brancos, hornens e mulheres, a ganharem consideravel

mente menos do que os grupos correspondenles de diplomados (39% menos entre os 

homens nao diplomados !legros. :19% menos entre os homens n3.o diplornados br,:l.llcos. 

41 ~k, men os entre as nilo diplomadas negras e 34o/i.' menos entre as nao diplomudas 

brancas). Os diplomados "lransferidos" - aqueles que se formaram noulras inslitu]

~6es que n3.o as de seu ingresso original- ganhavam sistematicamcnte lllelHlS do que os 

que concluiram a graduayao nus pruneiras escolas, pOfern mais do que os nuo 

diplomados. (Todas essas diferen~as, e claro, suo brutas ou n3.o ajustadas: mais adian

Ie. neste capitulo, apresentaremos as medias ajustadas dos matriculandos. que ievam 

em conta os efcitos de outras variiveis explicativas) 

As cifras naeionais mais fidedignas sao os dados derivados da amoslra dc 5% do Re

cell"eamento de I 0:,)<)0. Como cxplicao Apendice B. extraimos os dados sobre diplolllados 

no baeh:lrcJado que !'e equiparav:lm aos grupos etarios do G&EP e a dcfinir,:;tu de lra

balh:ldores em regIme de horario integral 

Essas val1lagens j:.i expressivas dos dip!omados negros do 11l1!verSO G&EP 1ll0stralll-SC 

:linda maiores ao eOll1pararmos a renda do [otal de diplomados, e n5.o npenas a dos que 

estavam IrabaJhando em regime de honirio integral. No easo dos homens ne"ros a 

vantagem subiu de 84'i~ para lllais de 100%, ou seja, a renda mcdia do total de forn~and~)~ 

I 
I' 
:: 
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negros das institui90es do G&EP era mais de duus vezes superior a renda media de 

todos os detentores negros do grau de bacharel (US$ 82.000,00 versus US$ 41.000,00). 

Quanto as mulhercs negras, a vantagem do grupo G&EP subiu de 73% para 82%. 

11 Essas diferenvas poderiam dever-se. em palte, a urn efeito da qualidade das instiwi

vues nos dados nacionais. Ern oulras palavras, os estudantes brancos fom do universo 

G&EP poderiam lender mais do yue os estudantes negros equivalentes a freqi.ientar 

oulras ll1s1ituiyoes academieamente solidas (porcxemplo, as universidades dos estadOS 

mais importantes). 

II. Preservou-se na lradu.;,;ao a sigla correspondenle ao titulo dessa organizar;:ao em in

gles, National Opinion Research Center. (N. da T.) 

14. 0 levantamento do grupo de contrale e descrito no Apendice A. Utilizamos aqui as 

respostas dos integrantcs brancos do grupo de controle de 1976 que se formaram em 

faculdades ou universidades com cursos de gradua~ao de quatro anos. e que estavam 

trabalhando em regimc de horario integral. 0 tamanho das ceJulas do grupo de eontrole 

nao f01 sufieientemente grande para permitir eomparao:;6es separadas em relao:;ao aOS 

bachards negros. 
15. Fizemos cakulos semelhantes com respeito as diplomadas brancas da amostra do gru

po de controle. 0 ajuste apropriado da qualidade estudantil. no caso das mulheres. 

pareee ser essencialmente igual ao ajuste rcito para as homcns. As a1unas de nota A 

cntre as matriculandas do NORC ganhavam mais do que as estudantes scm nota A 

(W.500 versus 30.400 d6Iares). 0 que implica urn ajuste de 27% 

Naturalmentc. e possfvel que algumas das estudantes de alto desempenho nCssa alllostra 

naeionaltambem tenham freqlientado eseolas sektivas e, poressa radio, nosso metodo 

de correo:;ao talvez subestime a verdadcira vantagem atribuivel a freqUenta.;,;ao das es

colas do G&EP. 0 metodo grosseiro de ajuste aqui utilizado talvez subestime a verda

deira vantagem da renda associ ada a freqUencia a escolas do G&EP. por uma segunda 

razao: a distofl;ao da res posta pareee ler tido um efeito muito maior na~ estimativas de 

renda media obtidas no Icvantamento do grupo de controledo que nas oblidas na pes

qui sa do G&EP (ver Apendice A). Cremos que a corre~ao da distoro:;ao da res posta nas 

duas estimativas aumentaria. de modo bast ante substancial. 0 diferencial de renda en

tre os matriculandos do G&EP e a populao:;ao do grupo de controlc. 

16 Ver Loury e Garman. 1995; Daniel. Black e Smith, 1997: Brewer, Eide e Ehrenberg. 

1996·. Behrman el af .. 1996. 

17 A bibliografla pertinente contem uma alirmayao conrniria, no entanto. Loury e Ganl1an 

( 1(95) venficaram que os negros ganham melhor por ter frcqUentado escolas seletivas. 

mas que esse ganho e mais do que anulado entre os negros cujos escores no SAT fica

ram substancialmente abaixo do SAT medio da faculdade freqilentada. Entretanto. Kane 

(no prelo) assinalaqueessc resultado e inteiramente derivado do fata de Loury e Garman 

nao haverem estabelecido uma distin((ao entre freqUeJ1tar uma faculdade ou universida

de hislOricamente negra e frequentar uma institui~iio que matricula sobretudo estudan

les bran cos. Quando essa di"'lin~iio e levada em conta. as fontes nacionais de dados. 

EMPREGO, REI\·!)A E SAT1SfA("AO:-lO TRAIlALllO 231 

como 0 Estudo Longitudinal do Curso Sccundario e Forma~ao Posterior. nuo corrobo

ram a conclusi:i.o de Loury e Garman. 

lli A porco.;nlagern do total dc bachan:!!s !legros. ern ambIto nacional, que trabalham para 

os governos mUnicipal. cstadual ou federal continua a ser muito dcvada: 46Gfi das 

rnulheres e 370/(" dus homcns. Entre os diplomados negros do G&EP. as pacentagens 

eorrcspondenlcs sao:; J % para as mulheres c 21 % para os homens (Gr<ifico C.2) 

19. Como observou Richard Freeman (1976), ··Os empregadorcs do servi~o publico. par

ticularmente 0 governo federal. ofereceram melhores opol1unidades de emprego aos 

negros qualificados do que 0 selor privado do novo mercado" (p. 151). 

20. Esse padr5.o sc aplica a lodos os outros grupos oeupacionais c de genero mostrados no 

Apendice 0, Tabela D.C.lb. 

2 I. Sirnilarmente. os professores de direito David Wilkins e Mitu Gulati (1996) escreve

ram sobre os fatorc~ suUs. especialrnente as diferen~as no volume de orienta~ao. qtle 

afetarn as probabilidades de colegas negros e braneos se tornarern s6cios de grandes 

escritolios de advocacia. 

22 Nesta se((iio e no restante do capitulo. fomecemos informa<;oes apenas sobn: a po pula

o:;iio do universo G&EP.jaque os dados censitarios sobre a renda nao podem ser liga

dos a medidas de aptidao. tipos de cursos de qUalro anos frequentados, cJass!fica~iio na 

wrrna au area de estudos escolhida. Coneentramo-nos nos fatores quc afetam a renda 

de lodos os matriculandos do G&EP, e nao apenas a dos que se fonnaram no bachare

lado. visto que () sucesso de toda a coorte de i!lgresso e 0 melhor indicador da cfidcia 

do processo de admissiio e dos curriculos educacionais subsequentes das eseolas. 

23 A sene de 1l10ddos de regressao descrita adiuote, naqual as variaveis silo seqliencialmente 

acrcscentadas. destin a-so.; a abordaressas COlllplcxidades. ao menos numa certa rnedida. 

Trata-se dc Illoddos de rcgres.~iio por mfnimos quadrados, serndhantes aos que u5amos 

no Capitulo:; para prcver a dass!/lca~3(l na tUflna; a variavd dependente t! a renda 

auferida. (Taillbem calcularnos esses Illesmos moddos usando a renda expressa ern 

logaritillos naturais e constatamos que os resultados sao qualitativarnente sirnilaresJ Para 

uma discussi:i.o mais dctalhada de nossa merodologia, ver 0 Apendice B 

24 A rela~ao independentc {estatisticamentc sigmficatival entre os escorcs no SAT c a 

renda dcsaparece quase por completo ao acrescentarmos o~ con troles adicionais da 

area de eSludos escolhida e das nota~ (Modelo 3 do Apendicc 0, Tabelas DS2 e DS3). 

Contudo. 0 acre-seimo desses eonlroles adiclonais ao~ resultados obtidos duranlC a gra

duao:;ilo n30 e. a nosso ver. a maneira mais apropriada de isolar os di:itos gue tern sobw 

a renua a.., yualifjca~oes pn!-universitarias, reprcsentadas pelos escores no SAT. Serio. 

csperivelque as aplid6es c 0 preparo para a faeuldade. captados pel os esc ores desse 

teste, exereessern grande parte de seu impacto sobre a renda, a longo praJ:o. por inter

medio do mclhordesernpenho acadcrnico. Ponanto, nao querernos privar os escores no 

SAT do ··merito" de melhorarern a renda. por afetarem a capacidade de m esludantes 

c~colhen:1TI irea~ de cstudo ··diffceis". tiran.:m boas notas e sc formarem E venJado.; 

!..Jut.: ()~ cscort.:s no SAT l<lrnbem afetarn a pronabilidade de os alunos ~crem adrnilIdos 
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em escolas altamente sdetlvas. :.Issim como afetam as perspectivas ue renda par toda a 

vida. nao so at raves uesse canal ma~ por nfctnrem 0 uest:mpt:nho universittirio. Est(l 

ultima via de impat:1o e daramentt: rclevante. do ponto de vista do aluno qut: dt:cidc 

qllal e a llnpon5.nCI:.l de SI! ~alr bern no SAT. Visto por urna perspecti\':J. Ill:J.IS :J.ll1pla. 

entfetanto. 0 "merito" pelas rnaiore~ oponunidades de rcnda associadns ao cursar lima 

institui~ao altamente se1etiva (depois de controlado~ os escores no SAT dos estudantes 

por ocasiao do ingresso e outras variaveis pre-universitarias) deve caber a e.H.:o!(J.. e 

nao aos fatores que ajudaram a aluno a ser admitido. 0 mais importante para a avalia

r.;ao do prucesso de adrnissao e a rclar.;ao que persiste entre os eseores no SAT e a renda. 

depOis de fcito 0 eontroie desse efeito ua "cscolha da instituir.;ao". Queremos saber com 

que fiJeuignidade o~ escorcs no SAT prevcem como sc sairao os estudantcs em deter

minados amblt:llles esc\liares e em epoc:.Is posteriorcs dOl vida. eumparados com outros 

que tenham tldo as mesmas oportunidades edllcacionais. 

Vel' Apcndice D. Tabelas lJ.5.4 e D.5.5. Entre os homens negros. a difcren~a real da 

renda media entre esses dois intervalos do SAT foi de 22.200 dolares. e a difcrenr.;~l 

aillstada. depOl~ de COlltrobda a inter-rda~ao corn a seietivI(bde escolar e mltras varia

VCIS. fni de 15.500. Entre as negras, a difercn\=a real foi de 10.200 d6lares. e a dlfcrcnr.;a 

ajustada. de 2.900. Atribllfmos parcial mente a rda\=ii.o l\lais instavd entre os e~eores no 

SAT e a renda. COlli respeito aos matriculandos negros. ao falO de des serem meno~ 

1111lllerosos (0 que cria (Ull problema mais serio aqui do que nOUlfa~ partes da 

analise. pOl" cst arm os £'aminando separadamcnte homcns c mulheres e tambem 

restnngll1uu a popula~ii.o aos que trabalhavam em regime de hor:irio integral) 

AJem JiSSD. como VilllOS antes. ao examinar a rclayao entre os escores no SAT e 

a.~ nota~. no Capitulo :1. ha uma tem.iencia geml :.I que csses eSc{lfe'> nos d0em 

menos informay(lcs sobre 0 desempenho futuro Jos matriculandos ncgros do que 

sohre 0 futuro dcsempenho de SCllS eolegas brancos. 

Usamos aqui a mcsma medida especial mente construfda do x/mIlS s6cio-econo

mico. haseada na instfll~5.o e na renda dos pais, que explicamos no Capitulo 2 e no 

Apcndiee B. 

As vant:lgens de rClllUl1enl.r.;ao ass()ciadas ao mais alto grau universitario obtido s5.o 

JIIOSlradas~ no Apcndice D. Tabdas 1).5.2 e D.5.:1. especial mente no Model() 4 "!\IIuntida 

a iglluldade das delTl:.lls eondi~6es". 0" homcm diplomados em direito go.nhavam. em 

media, 20 mil d61mes mais do que os que tinham apenas 0 bacharelndo: os homcns 

fonnados em medicina, 69 mil doiares mais; os formados ern administra~ao. mais 2IJ 

mil J6Jares As vantagens correspondentes de remuneTayao entre as lllulheres 

(oram de 29 mil d61ares no direito. 52 mil na ll1edicina c :13 mil na admll1istro.

~flo. Tanto entre os homens quanto entre as mulhcres. ha perdas de renJa 

assocladas il nao cont:iusao do bacho.rebdo. :1 concillsao do mestrado e a conelu

~ao do dOlltorudo (comparados com ().~ que tinhalll apenas 0 gro.u de hacharel) 

Os pad roes rclalivDs aos negro~ c negras. considerado~ separadamcnte. s50 
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muito selllelhantes. Akm disso. controlar tarnbem 0 setor empreguticio (Mo

delo .')) surte pOlleo efeito ncsses resultados. Ver 110 Apendice C lima discussao 

mal~ compiet:.l da rclar,:ao entre os graus universilarios avanc;ados e a renda. 

Esse resultado contradiz 0 de Michael Huut (1<}88), que relatou que a diplomo.yiio 

11l1lversitaria eliminava praticamente todos os efeitos do S/(J.tus scicio-econ6mico. 
29. 

30 

Vcr Apendiee D. Tabelas 0 . .'1.2-0.5.5. Visco que 0 processo de ajustc faz pouquissima 

difercnrra o.qui. aprCSentumos apenas as diferenyas reais (nao ajustadas) no texto. E 
possive! que parte da difercnp de renda associada a freqi.ienta~ao de instiruir.;6es mais 

seletivas tambem reOita algumas difcren,(us nao observaveis nos proplios estudantes, 

nao eaptadas pdos cseores no SAT. pelas notas no curso secundario ou pclo staTU.I' 

scicio-econ6rnico (ver a dlscussao anterior sobre 0 vies do. sc!eyuo). 

A renda media varia exprcssivamente de acordo com 0 campo de estudos. em parte por 

causu das relar.;oes entre a area escolhida, os gratis universitarios avanyados e a ocupa

~ao. Por exemplo. um baeharel do genero rnasculino em ciencias naturnis ganhava. em 

media. 24.000 dalares mais do que urn bacharcl em humanidades com as mesrnas ca

raeteristicas prc-universitarias e durante a graduuyao: similarmente. a renda media 

estimada dos bachareis do genero mnsculino em ciencias sociais e engenharia u]trapas

sa va ados homens fonnados em humanidades ern 22.800 d6lares e 8.700 d6lurcs. res

pectivameme (ver ModeJo:1. no Apendice D. Tabela 0.5.2). Entre as mulheres forma

das no lllllverso G&EP. estimamos quc as diplomadas em engcnharia ganhavam 27 .. 100 

d61ares m:.li~ do que as diplornadas ern humanidades. e as diplomadas em ciencias natu

rals C clcncias sociais g:.lnh:lVam. rcspectivarnente. 17.700 dubres e 16.300 dobres 

Ill:.lis do que as fonnadas em hUll1anidadcs (Modelo 3, no Apendice D. Tabela D.5.:1) 

As vantagens em lllatcna dc renda associaJas ao bacharclado em ciencias naturais. em 

contraste com tad os os outros campos. sao muito maiores para os homens e mulheres 

negros (Apendice D. Tabclas 0.5.4 e D.5.5). Nao usamos os Modelos 4 e 5 dus tabelas 

do apendice para tompar:u a renda nos diversos campos de estudo. porque des tam

bem fazem 0 contro!c do. obtenr.;ao de graus llniversitarios avnnr.;ados e do setor 

ernpregatfcio. que s5.o. e claro. os principais canais peios quais 0 campo de estudos 

afeta a renda, e. por conscgulllte. obscllrecem 0 poder predirivo do. area de cs[udos 
eseolhida. 

:11. Os tamanhas das ceJulas tomarn-se meio problematicos quando Iimitamos 0 grupo em 

estudo as pessoas que estavarn trabalhando em regime de horario integral c, em segui

do.. fazemos a classificar.;B.o cruzada dos individuos restanres conforme a rar.;u. 0 gene

ra,o intervalo no SAT e a seletividade institucionaL A renda media nas celuJas com 

menos de 20 casos observados nao e mostrada. 

31. 

H;i uma aberrar.;ao. Entre os homens negros no intervalo de 1.000-1.099 no SAT. a 

rend:.lll1cdia foi maior nas escolas de SEL-2 (e de SEL-:1) doquc nas de SEL-I. Cornu 

Indica 0 palnd infenof da Tabela.') I. essa rnesma ··inchnr.;ao" esta presente. cmbora 

em menor grau. entre os homens brancos. 

Essas mesmo.s reIar.;6es basicas siio validas para homens e mulheres e para rnatriculandos 
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negros e brancos: de fato. a semelhanva dc padroes e impressionante. como se pode ver 

pela comparat;:ao das regress6e~ separadas (Apendice D, Tabelas D.5.2-D.5.5), Num 

esl'urvo adieional de verificar se alguma das variaveis independentes se portara de ma

neira significativamente diferente entre diplomados negrOS e brancos. introduzimos 

tcrmos de intera«ao que tencionavam mostrar 0 efeito conjunto de. digamos. ser negro 

e se formar no ter<;o superior da turma. De modo gera!' os codicientes nao foram 

significativos. 
34. A completa falta de qualquer efeito "puro" da rar;a sobre a renda das mulheres tam-

bem pode ser venficada pelo t:xame do eoeficiente da variavcl cor negra no Modelo 5. 

Apendice D. Tabela D,5,::I, Ela corresponde a l/3 do tamanno de seu erro padrao. As 

cifras de renda indicadas no Graneo 5.8 sao ligciramente diferentes das apresentadas 

no Grlifico 5.2, porque estas se referem a todos as matriculandos, e nao apenas aos que 

sc fonnaram. Os dois eonjuntos de dados inc1uem apenas individuos tnlbalhando em 

regime de norario integral, em virtude das dificuldades de ajustar e comparar a renda 

do trabalho em regime de meio expediente. 
35, Alem dlSso. como sugeriu um comentarista de uma versao antenor do manuscrito deste 

livro, e possive! ir longe demais nO ajuste das diferenr;as enlre estudantes negros e 

braneos. ao estimar a defasagem de renda entre negros e brancos. Par exemplo, essas 

diferen<;as entre ra~as na dislribui<;ao dos cmpregos por selor la\vez reflitam, em parte, 

pad roes de discrimina~ao ou de prefereneia racial: na medida em que isso seja verdade, 

a,iustar as diferen~as por setor cmpregatfcio pode \evar a uma subestimar;ao do "verda

deiro" tamanho da defasagcm da renda entre negros e braneos. 

36. Colocamos todos os individuos que declararam renda igual ou supenor a 200 mil d6la

res anuais na calegoria de renda imediatamente inferior (150 mil-199 mil dol ares) e 

manlivemos a mesma estimativa pontual da renda nessa faixa (175 mil d6Iures). Isso 

equivale a nos recusarmos a considerar qualquer renda superior a 175 mil d6lares. 

37 A litulo de compara<;ao. tlma pesquisa do 1996 IncJGailup constatOU que 75% da 

fort,:a de trabalho norte-americana rdataram eslar "salisfeitos" com seus emprcgos 

Vel' Seglin ( 1996). 
::IX Vel' Diener. 1984. Esses resultados permanecem esscncialmentc inalterados ao usar-

mos a analise de regressao multipla para fazer 0 ajuste pelos cfeilos de outras variiveis 

(Apendice D, Tabela 0.5,6), Em suma, a forte associa<;ao entre a renda e a salisfa~ao 
no emprego se mantem depois de eontrolados outros fatores, como a seletividade da 

escola freqUenlada, os litulos de p6s-graduar,:ao obtidos, au 0 setar empregaticio (0 

que, no entanto, como mostraremos imediatamente abaixo, exerce urn efeilO indepen

denle sobre a satisfar;ao nO trabalho). 0 fato de os homens do G&EP corn renda media 

e haixa terem mt:nos probabilidade de se mostrar satisfeitos no trabalho do que as 

rnulheres dessas fmxas de renda reflete. provavelmente. diferen<;as nas expectalivas de 

renda. 
39 Urn eminente eatedratico de literatura inglesa, Alvin Kernan, assim expJicou sua esco-

lha da carreira: "Eu compreendia perfeitamente que escolher uma vida academica equi-

E,\1PREGO, REN[)A E SArlSFA\-,Ao NU TRAIlALHO 235 

valia a abrir mao das recom _. d ., ., :, pensas em po er e dinheiro que poderiam ser trazidas pelo 

dilt:lto ou pda .:ldmInl~tra(,:ao, mas me p.:lreceu que valia a pena viver a vid.:l tendo or 

pooo de fand.o os Hlu,,!alas da lingnagem. as gmndes obras qae revelavam a expcri~n' 
CIa hUlll<lnu I,;~senclal. 0 .:uvalcJro de Cna ' .. d·f· d . . 
," > .' UCt;1 e lOW 0 everc os prestmlOs, OteJo, 0 

Clumc, os 19naros de Pope. a estupidez Word 'W rth' ' -,. " . . , . so. U natuu;za, DIckens, a cldade e .:l 

geIlt:roSld.:lde, Eliot. a allen:.tr;ao e a angustia modern.:l, A fornla(,:ao Jiterafla era 15. 

vasla quanta profunda b' d 0 ,0 ngan 0 a uma familiaridade com a fidalguia e a 'ev I ,;-
as deuses e os den A ' , E . _ 1 0 u(,:ao. 
. . . mnJOs. essas questoes cram sempre aprendidas, ou melhor 

mtelnahzadas. !laO atravcs das abstrul;ocs da sociologia au dos evcntos de larga escal~ 
da hist6ria. m 1 ~ . a.s ta. como pessoalmente vivenciados, sob intensa pressao, por seres 

humanos ~ fiCClOJ1a!S C claro m.:lS ainda' . n ' . . ' " . aSSlm, umanos, e mUlto p.:lrecidos conosco" 

(a SCI' publlcado) 

.+0 C01l10 C sabido. o~ di I d d , . , ,P ~r~las c gra uar;ilo e p6s-graduar;ao rel.:lcionam-sc com a renda 

t: t;01ll 0 selor cmprcgatlclO Foi-nos surprcendente Ycrificar que 0 • 

d 

s campos ern que os 

".'tu an!e:-. sc haviam diplomado nao SUl1iam nenh 'f' d· - . b I'd' > " um e I:ltO Iscerl1lvcl em sua proba-
I J adt: de estarem mUHO sattsfeitos no trabalho As m 'd' d" ' - . S' ' f' ,_ . . . C 1 as reats (nao aJlIstadas) da 

atbls lahy.:lo mostram que os dlplomados em rnedicina estuvam mui(o sarisfeitos com scu 

tra a 0' entn::tanto uma ve" d'd • '. 'L. mtro UZl os con troles pela renda a probab'l' d d . 
radad" ' II a eaJus-

t: senor gr.:lnde satlsfa~ao no trub lh f ' 
> , ' a 0 01 menorentrc os formados em medicina 

do qUl: enlre os que t1l1h~lIn upenas 0 bacharelado Os diplom-d d·' . ... as em IrellO tendem 

~~l~~OS do quc ([ualqueI' outru ealegona de p6s-graduados.:l rclatar altos nfveis de s.:llis-

al<uo. No oUlro extrema do espectro. A , ,~ '.., os qu(,! tem mestrado ou doutorado sao os muis 

propcnsos a estar satlsfeUlsslmos com sua ativirJade dep . d t' f' - OIS e cilo 0 ajusle de oulros 

atorcs, espeeJalmenre as diferen(,:as de renda. (ver Ape d" D T' b .' 
41. 0 > .' d nice . a cia D ).6). 

enuncIU 0 exuto do queslionario de pesquisa foi' "A 
que importancia tern 'r _ . 0 pensar num trabalho, 

pa a voce cada um dos seguinles itens')" As .-
"Muil" _. " . Optr

oes 
eram: 

a IInportancla . "Alguma importancia" e UN h . • , ' en uma Importancia" Ver a 

Integra do lOstrulllenlo de pesquisa no Apcndiee A, ' 

42 Esses resultados nan se a!teraram ' " 

d 

ao examlnarmos separadamente as respostas 

e homens c mulheres Um d -. ,a as razoes de as mulheres nearas estarem muilo 

mcnos satlsfeJtas do q'" b c-

•

' . . lit: as rancas com sua atividade e que exist" po t ... lima propor-
rnUI 0 malOr de negras trabalhando S' d' 'b'-t. b II f ,_, - . e a Ism ulr;ao das preferencias no 

la a 10 osse Identlca entre negras e br . ancas, mas uma propor~ii.o rna' . d 
negras Irabalhasse _ 101 e 

~eri.:l csper:ivc! 

Iho 

por outras razoes (como a renda mais baixa do conJuae), 

que as negras, em media, tivessem menor sa{isf<l~ii.o no tr:ba-



CapItulo 6 

Participas;:ao c1vica 
e satisfas;:ao com a vida 

No capitulo anterior, vimos que os afro-americanos que freqlien

taram as escolas do universo da Gradua~ao e Experiencia Posterior 

tivcram urn sucesso realmente consideravel no trabalha. Scm duvida, 

essas escolas contribufram para a constrw,;ao do capital humana, tal 

como se convenciona defini-Io. Mas uma educa~ao superior deve 

fazer mais do que sirnplesmente preparar os estudantes para suas 

carreiras. Que contribuiyoes fizeram as matriculandos do universo 

G&EP para as iniciativas cfvicas e comunitarias? Qual e sua situa~ao 

familiar e ate que ponto eles estao satisfeitos com a vida? 

Participac,:ao dvica 

Escrevendo ha cento e cinguenta anos, Alexis de Tocgueville ob

servou a tcndencia caracteristica dos norte-american os a abordar 

toda sorte de necessidades irnaginaveis atraves da participa~ao ern 

associw.;5cs voluntarias. 

Os norlc-americanos de todas as idades, todas as posir;6es e todas as tenden

cias formam associar;oes constantemente. Tern nao apenas empresas comer

ciais e industriais de que todos participam, como tambem associar;6cs de 

milhures de outros tipos, religiosas, morais, serias, futeis, gerais ou restritas, 

imensas au dirninutas. 0 norte-americana cria associar;5es para oferecer 

entrctcnimento, para fundar seminarios, para construir hospcdarias, para 

crgucr igrcjas, para disseminar livros au para mandaI' missianarios a lugares 

situados do outro lado da Terra; e dcssa maneira que fundam hospitais, 

presidios e escolas. Quando sc propoem a inculcar uma verdade au fomentar 

urn sentimento atraves do incentivo de urn grande exemplo, eles formam uma 

sociedade. Toda vez que, na chefia de urn novo emprecndimento, ve-se, na 

237 
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Fran~a, 0 go verno, ou na Inglaterra, urn hornern de posi~ao elevada, e certo 

encontrar nos Estados Unidos uma associa~ao. I 

Os norte-americanos continuam a se oferecer como voluntarios e 

a se ligar a associacroes em grande mlmero. Pela maioria dos relatos, 

sao mais propensos a isso do que os cidadaos de qualquer outra demo

cracia avanc;ada2 Em consonilncia com essa tradic;ao, as faculdades e 

universidades norte-americanas orgulham-se, ha muito tempo, de edu

car individuos que possam vir a ser bons cidadaos - participantes 

efetivos e lideres respeitados, tanto nas atividades civicas quanto nas 

do mundo dos negocios. Elas procuram educar os estudantes para que 

estes venham a levar uma vida nao s6 pessoalmente satisfat6ria e 

recompensadora, mas tambem socialmente produtiva. As instituicroes 

que se destacam por sua enfase nas ciencias humanas, como as inclu

idas no universo G&EP, tern sido especialmente propensas a enfatizar 

a prestac;ao de' servic;os publicos como urn objetivo a ser alcanc;ad03 

S6 em anos recentes, todavia, e que a maioria das universidades 

associou esse objetivo amplo a composicrao racial do corpo discente.4 

o recrutamento ativo de estudantes provenientes das minorias, inici

ado n. dec ada de 1960. foi motivado por mais do que uma convicc;ao 

de que a existencia de urn corpo discente diversificado aprimoraria 0 

processo educacional para todos. Inspirou-se tambem no reconheci

mento de que 0 pals tinha uma necessidade premente de homens e 

mulheres negros e hispilnicos bern preparados, que pudessem assu

mir papeis de liderancra em suas comunidades e em todas as facetas 

da vida nacional. Ate que ponto essas faculdades e universidades 

tiveram exito em selecionar estudantes dotados de espirito publico e 

em incentiva-Ios a fazer uma contribuicrao que transcenda sua ativi

dade profissional? 

A participar;iio dos matriculandos do universo G&EP em 
atividades civicas 

Os respondentes de 1976 dos levantamentos do G&EP participa

yam de atividades cfvicas em enorme quanti dade - quase 90% dos 
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integrantes da coorte participaram de uma au mais dessas atividades 

em 1995.
5 

A propensao elevada a se engajar em iniciativas voluntarias 

nao e exclusiva dos que frequentaram as escolas do G&EP. Uma 

pesquisa do Instituto Gallup conduzida para 0 Setor Independentc. 

que usou perguntas urn pouco diferentes, constatou que cerca de 

metade de todos os norte-americanos e 70% do total de formandos 

do ensino superior foram voluntarios em alguma forma de atividade 

civic. em 1995." De acordo com 0 estudo do grupo de controle 

naclOnal. que usou as mesmas perguntas da pesquisa do G&EP 0 

indice global de participaC;ao civica dos matriculandos de faculda~es 
com cursos de quatro anos, integrantes desse grupo de controle, foi 

quase tao alto quanto 0 indice de participac;ao dos matriculandos do 

G&EP (87%). Os respondentes que nao fizeram cursos universitari

os de quatro anos tiveram urn indice de participac;ao de 75%. 

G~~fico 6.1. Porcentagem de Matriculandos que Participaram de Atividades 
~I~cas ~~ 1995, Conforme 0 Tipo de Atividadej Coorte de Ingresso de 1976. 
i 1IiG;- - :":.'-~=~~~~-=O~~~~-~-----.; 
i L • Graduay:ao e expenencia posterior OGrupo de centrole nacional .! 

60r-~~:--~--~~~_~~~:~~_~~_~_: ___ " 

: ! 

f-;;;rlll----, I 

I 

.~ l l ~ 
~ 

C
Folltes: Bun(.;~ de Dudos Graduu~ao e Experienciu Posterior e Estudo do Grupo de 

ontrole NuclOna! (ver Apendice A). 

Os matriculandos do G&EP. no entanto, exibiram uma tendencia 

expressivamente maior do que 0 grupo de contrale a participar de asso-
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cia,aes profissionais e comerciais, de fun,aes ligadas it universidade, 

como angaria,ao de fundos e recrutamento de estudantes, de atividades 

culturais e artisticas e de projetos ambientalistas e preservacionistas, Os 

matriculandos do grupo de controle, pOl' outro lado, mostraram maior 

probabilidade de participar de atividades comunitarias e de assistellcia 

social, de organiza<r6es juvenis, como as escoteiros c a Little League. de 

atividades religiosas e de glUpOS como os PTAs,11 que funcionam dentro 

das escolas demenlares e secundirias (Gnifico 6.1), 

Uma descoberta singular e digna de nota, feita a partir dos dados do 

G&EP, foi que os matriculandos negros desse universo cram ainda mais 

atuantes do que seus colegas de c1asse brancos. Em contraste, a pcsqui

sa Gallup de envolvimento civil constatou que os diplomados universita

rios brancos e ncgros de todo 0 pais tin ham exatamente 0 mesma fndice 

de participac;ao, Um estudo longitudinal nacional, que acompanhou ao 

10ngo do tempo uma grande amostra de alunos das tres ultimas series do 

curso secundario, tambem mostrou uma participac;ao muito semelhallte, 

por parte de brancos e negros com formac;ao superior, nas atividades 

voluntarias abarcadas por nosso levalltamento.7 

Os homens negros das escolas do G&EP mostraram-se cspeci

almentc propensos a se engajar, Em sete dos dez tipos de atividade 

mostrados no Grifico 6,2, a porcentagem de homens negros partici

pantcs foi maior do que a porcentagem correspondente de homens 

bran cos (painel superior). As barras das s~aes da esquerda c do 

centro sao as mais reveladoras. as homens llegros tivcram uma pro

babilidade apreciavelmente maior que ados bran cos de participar dos 

conjuntos de atividades que incluem a comunidadc, as servic;os sod

ais. as jovens e as organizac;5es de ensino clementar au secundario. 

Um terqo do total de negros das cscolas do G&EP participou de 

grupos de aperfeic;oamento comunitario ou de bairro. Cerca de 1/3 

deles participou do trabalho de organiza,aes juvenis e religiosas, e 

24% participaram de diretorias escolares ou de outras atividades liga

das as escolas elementares e secundarias. as homens negros tam

bern mostraram maior tendencia do que seus colegas brancos a con-
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tribuir com seus esforc;os para organizac;5es culturais/artfsticas e para 

o trabalho de associa,iics de ex-alunos de faculdades e universida

des. Mais de 1/4 deles engajaram-sc em atividades culturais, inclusi

ve no trabalho voluntario em museus c organizayoes art(sticas. 

Gniri~o. 6.2. Porcentagem de Matriculandos que Participaram de Ativida
des Clvlcas em 1995, Conforme 0 Tipo de Atividade, a Ra<;a e () Genero; 
Coorte de Ingresso de 1976. 
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Urn graduado da Universidade da Pensifvania Jala de seu 

ellgajarnento a!uat em atividades de ex-afunos, para relribuir 

a ajuda que recebeu em sua epoca de aluno da graduap50: Na Penn, as 

coisas mudaram muito a partir do momento em que conheci a Sociedade 

de Engenheiros Negros. Eles estavam sempre nos encaminhando a pes

soas diferentes que podiam ajudar, pes so as que haviam passado por 

aquelas aulas. Todas as outras pessoas pareciam ter algum tipo de gru

po - irmandades que recebiarn testes de estudos de grupos mais antigos, 

ou Iii 0 que fosse. Por isso, roi uma sorte a Sociedade tel' acabado 

fazendo isso par mim. Urn de meus antigos colegas de turma esta traba

Ihando na Penn agora e vern procurando, entre os ex-alunos, mentores 

para os novas estudantes. Assim, cstamos criando uma rcde de ex

a1unos pelo correia eJetronico, para que eles se man ten ham em contato 

com as novos estudantes e os ajudem, e respondam a perguntas a medi

da que eles forem passando pelo processo. 

Os padroes relativos as mulberes negras da coorte de 1976 sao 

mais ou menos parecidos (painel inferior do GrMico 6.2), mas exi

bern algumas diferem;as. As brancas das escolas do universo G&EP 

mostraram-se ainda mais propensas do que as negras a participar de 

program as juvenis e educacionais. Entretanto, quando restringimos a 

analise as mulheres que estavam trabalhando em regime de horario 

integral. esse padrao desapareceu - e foi substituido pelo "padrao 

masculino". mostrando uma participa~ao maior das negras. As mu

Ihercs que trabalham em regime de meio expediente au nao trabalham 

fora tern mais probabilidade do que as outras de participar dessas 

atividades e, como vimos, ha urn mlmero significativamente maior 

de brancas que nao trabalbam fora do que de negrasS 

Lideranfa 

Ha muito tempo as faculdades c universidades enfatizam a im

porUincia de preparar seus alunos para que eles fa~am mais do 

que apenas participar; as institui~6es tern procurado educar pes

soas que assumam papeis de lideran~a, tanto fora quanto dentro 

de seu local de trabalbo. Os levantamentos do G&EP fornecem 

i 

J 
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provas convincentes de seu sucesso nesse aspecto. 0 mlmero de 

bomens negros que exercem fun~oes de lideran,a e particular

mente impressionante - sobretudo nos campos comunitario, de 

assistencia social, juvenil e escolar (lado esquerdo do painel supe

rior do Grafico 6.3). Em termos mais gerais, em todos as tipos de 

atividade cfvica exibidos nessas cilras, a propor~'do de lideres 

negros, em relardo aDs Uderes brancos, e ainda maior do que a 

proport;do entre participantes negros do genero masculino e seus 
equivalentes brancos. 

A alta porcentagem de negras das escolas do G&EP que exerci

am cargos de lideran,a tam bern e digna de nota (painel inferior do 

Gnifico 6.3). Somente nos grupos ambientalistas, desportivos e es

colares e que as brancas mostraram maior probabilidade do que as 

negras de exercer a lideran~a. Embora uma propor~ao muito maior 

de negras trabalhasse em horario integral, elas mostraram mais pro

babilidade do que as brancas de assumir posi,oes de lideranl'a nos 

grupos comunitarios, de assistencia social, de ex-alunos, rcligiosos e 
profissionais. 

~nifico 6.3. Porcentagem de Matriculandos que Lideravam Atividades Ci. 
vleas em 1995, Conforme 0 Tipo de Atividade, it Rac;a e 0 Genero; Coorte de 
Ingresso de 1976. 
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FOllte: Ban<.:o de Dados Gradua~ao e Experiencia Posterior. 

Constatamos tambem que os matriculandos negros (mulheres e 

homens) tinharn mais probabilidade que os brancos de screm lfderes 

em mais de urn campo da vida cfvica. Dos matriculandos negros 

com multiplas responsabilidades de lideran<;a, 25% eram lideres em 

tres areas ou mais; a porcentagem correspondentc entre os brancos 

foi de 19%. 

Os matriculandos de 1989 exibiram padroes semelhantes aos da 

coorte de 1976 (Graficos 6.4 e 6.5). 0 grau de engajamento e real

mente notavel, considerando-se qUaD jovens sao essas pessoas, 

quantas ainda estao cursando p6s-gradua~ao e quanta algumas ainda 

tern que chegar a urn estagio na vida em que estejam instaladas numa 

comunidade. Mais de 40% dos homens negros participavam da cate

goria "servi~os comunitarios", que inclui "centros comunitarios, 

melhorias no bairro, associa~5es de a~ao social au grupos de direitos 

civis", e 12% exerciam papeis de lideran<;a - uma porcentagem tres 

vezes maior do que a encontrada entre os respondentes brancos do 

genera masculino. As porcentagens referentes as mulheres negras 

sao igualmcnte impressionantes. 
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Com toda a probabilidade, esses resultados retletem uma deman

da de aptid6es de lideranc;a que deve ser compreendida em refercncia 

a afena relati vamente escassa de negros e negras com hist6ricos 

equiparaveis de realizac;6es. Entretanto. embora a demanda de mcr

cado para que os negros assumam papeis de lideran<;a seja parte da 

explicaC;ao de seu alto grau de cngajamento, cIa nao explica tudo. 0 

alto indice global de participa<;iio de negros e negras como voluntari

os subalternos, e nao apenas como lfderes, atesta seu descjo de con

tribuir. Embora se possa presumir que 0 serviyo prestado em dircto

rias e outras posi't0es de lideranc;a conflra beneffcios visfveis, como 

o prestfgio, essas recompensas nao podem ser a motiva\=ao para "aju

dar" - meramente como participantes - em projetos de aprimora

mento cfvico ou em program as de monitoria. 

Fatores que preveem a lidera/U;a 

Esses padr6es gerais de participa\=ao escondem muitas variac;6es. 

Muitas vezes, as raz6es de uma pessoa assumir a lideranC;a de uma 

organizaC;ao de ex-alunos para angariar fundos sao bern difercntes 

das que fazem outra pessoa tornar-se presidcnte de uma Associa~ao 

de Pais e Prafessores. Para compreender a influencia de fatores como 

a rcnda familiar e a situac;ao da famflia, resolvemos concentrar-nos 

em tres grupos de atividadcs: (I) scrvi~os comunitarios e de as'sisten

cia social; (2) grupos de jovens e ensino primario ou secundario; e 

(3) assuntos culturais e de ex-alunos'" 

Escores no SAT e Notas 

Come,amos pelos mesmos tipos de perguntas, formuladas em 

capitulos anteriorcs, sobre a papel desempenhado pelos escores no 

SATe pelo aproveitamento academico na previsiio de resultados como 

a conclusao de cursos de p6s-graduayao. Neste caso, os cscorcs de 

teste e as notas univcrsitarias fazem pouqufssima diferenc;a. Entre os 

matrieulandos do G&EP, os indices de participac;ao civil nao se 

correlacionam com os escores no SAT nem com a classificaC;ao na 
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turma. 0 ilustre servidor publico Adlai Stevenson observou, certa 

vez, em seu estilo autodcpreciador, que "nunc a fora amea<;ado pelos 

Phi Beta Kappa"." Dentro desse mesmo espirito, muitos dos 

diplomados mais recentes dessas institui~6es, no topo e na base da 

cscala academica, obviamente encontraram meios de fazer sua pr6-

pria contribui~ao para a vida clvica e pUblica. lO 

Grafico 6.4. Porcentagem de Matriculandos que Participaram de Ativida
des Civicas desde 0 Curso de Gradua~ao, Conforme 0 Tipo de Atividade, a 
Rat;a e 0 Genero; Coorte de Ingresso de 1989. 
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Fonre: Banco de Dados Gradua<rao e Experiencia Posterior. 
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Grafico 6.5. Porcentagem de Matriculandos que Lideraram Atividades Cf
vicas desde 0 Curso de Graduat;ao, Conforme 0 Tipo de Atividade, a Rat;a e 
° Genero; Coorte de Ingresso de 1989. 
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Follle: Banco de Dados Gradua~ii.o e Experiencia Posterior. 
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A silua<;ao familiar intluiu no lipo de alividades civis que os ex

frequentadores das escolas G&EP, negros e brancos, optaram por 

liderar. Como seria esperavel, a cria<;ao de filhos aumentou draslica-
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mente a probabilidade de as pessoas sentirem urn vivo interesse par 

atividades rclacionadas com as criaoc;as: 23% de todos os pais c maes 

haviam assumida responsabilidades de Iideranqa no eonjunto de ativi

dades ligadas a educac;ao infanto-juveniL em contraste com 6Cfr, dos 

que nao tinham filhos. Alem disso. nao houve indicios de que a riquc

za afastasse os diplomados das institui~6es do G&EP da lideran~a de 

organiza<;6es mais voltadas para as desfavorecidos. Na vcrdade. os 

individuos com alta renda familiar mostraram-se urn pouco mais pro

pcnsos a ~er lidercs do trabalho comunitario e de assistencia social (e 

do conjul1to de alividadcs ligadas a educa<;ao infanto-juvenil) do que 

os de renda familiar mais baixa. A renda familiar muito alta tcm uma 

correla<;ao ainda mais forte com a assunyao de papeis de liderancra 

nos cfrculos culturais c de cx-alunos - 0 que nao chega a surprecn

dcr.ja que ter dinheiro e uma indica<;ao de realiza<;6es e urn indicia de 

que a pcssoa em questao pode estar apta a contrihuir com dolares e 

(ao que sc cspcra) com uma lidcran<;a cfetiva. 11 

Seletividade escolar 

Dentro do universo G&EP, de que maneira haver freqlientado uma 

escola mais seletiva afetou a probabilidade de urn indivfduo ser Ifucr de 

uma au outra dessas trcs areas de atividadc cfvica? No caso dos proje

lOs voltados para ajuventudc e aeducac;ao. as padr6cs de lideranc;a sao 

dominados. como acabamos de vcr, par considerac;6es familiares e 

sohretudo pela presenc;a de rilhos: a seletividade cscolar tem apenas 

urn efeito independente relativamente modesto e, em geraL os 

matriculandos das institui~6es de SEL-3 tern mais probabilidade de ser 

Ifderes ness a arca quc as das escolas de SEL-I ou SEL-2." Em nitido 

contraste, a frequentac;ao de escolas mais seletivas aurncntou a proba

hiiidade de os indivfduos lidcrarem organizat;6es de ex-alunos ou artfs

ticas. como a diretoria de museus. Mais de ! 0% dos que se matricula

ram em escolas de SEL-I e SEL-2 vicram, posteriormentc. a ocupar 

cargos de lideranc;a nessas areas, em contraste com 6% dos 

matriculandos das instituic;6es de SEL-3; uma porcentagcm ainda mai-
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or de hom ens negros das cscolas de SEL-J liderou grupos cullurais au 

de ex-alunos (17% versus 70/,. das instituil'ocs de SEL-3). Os 

matriculandos ncgros das escolas mais seletivas foram lam hem mais 

propensos a lidcrar organizay6cs comunitarias e de assistcncia social. 

Essas difercnc;as, todavia, estao associadas ao fato de esses 

matriculandos tcrem ainda mais probabilidadc que os das escolas de 

SEL-2 c SEL-3 de haver obtida graus universit,'irios avan<;ados.L" 

Faz muito tcmpo quc as faculdades e universidadcs seletivas in

ccnlivam seus estudantes a Sl.:: engajar nas quest6cs dos ex-aillnos c em 

scrvi<;os comunit;irios. Alcm disso. ao tomarem suas decis6es sobre a 

admissao, c tipico clas darem ccrto peso a indica<;ao de que detcrmilla

dos candidatos ja demollstraram as qualidades de encrgia, iniciativa c 

lidcran~a associadas a presta~50 de ajuda a terceiros. Desde a dccada 

de 1970, mllitas dessas faculdades c univcrsidades intcnsificaram seus 

csfon;os de inccntivar os aillnos da gradua<;ao a se engajarem em scr

vi<;os comllnil<J.rios, tanto no campus qual1to agindo em combilla<;ao 

com outras cscoias. E possfvel que os rccursos extras que algumas 

dessas cscolas dcdicam a projctos de prcsta(,fao de scrvi<;os externos. e 

que amiude tern como alvo os projetos de servic;os comunitarios. lc

nham smtida cfeito nos paur6es posteriores de engajamento cfvico. 

UII1U 1IIIIIher negra do L'ovrte de Yale de 1989 expficoll como SII(I 

("ljJericl/cia I/O Cllrsu de gl"(u/II(/I, .. ao {/ iI/eel/tivoli (l cUl/tinlwr 

(/ jll"('s[(Ir ,\{'I"vi('(I.\" l'olul1le/rim·: Eu Linha ida 8 rcgiao dos Apalachcs com 
um grupo da UIllversidadc de Fairt·ield. durante minhas fen as nn primavera. 
pura consLruir hubiLa<;6es de baixa renda. Num unico dia. percebi que qucria 
levar aquila comigo para Yale c [uer com que as pessoas de 1a vivenciasscm 
() que cu tinha vivcnciauo - a cullura difcrcntc. a populw;ao. a rcnda 
baixfssima. Foi uma ccrta surprcsa para mim que, em J 990, <linda houvcssc 
latrinCls no (juil1lal tlas ca\as uas rcssoas, em vez de encanamcnto intcrno. 
Eu tinha sidn \ioJunl<iriu durante 0 curso secundario. mas cssa viagelll real
mente me modificou. e comccei a prestar servi\;os voluntarios para valero 
Passei quaLro anos engajada nessc projcLO - C voltei la duas vezes depois de 
ille formar. 0 que me agradava elll Yale era que a univcrsidade tinhJ muitos 
recursos. A Dwight Hall - a organiza\;iio voluntaria de prOlcr;::io _ nos 
apoiou com algum dinhciro. cmbora a maior parte de suas verbas fossc pant 
organizar;6cs na area de New Haven. 
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Graus universittirios avanl;ados 

Os graus avanc;ados obtidos pelos matriculandos do universo 

G&EP mostraram, no minimo, uma corrclac;ao ainda mais alta 

com a lideranc;a cfvica do que a seletividade escolar ou a situac;ao 

familiar. Alem disso, houve notaveis diferenc;as entre negros e 

brancos que nao foram constatadas ao considcrarmos outras va

riaveis. Particularmente marcante foi 0 alto grau de compromisso 

com as organizac;6cs comunitarias e de assistencia social por par

te dos africano-americanos com tftulos de p6s-graduac;ao. En

quanta 15% dos advogados brancos do G&EP cram lideres de 

entidades comunitarias ou de assistencia social, uma porcenta

gem ainda maior de advogados negros (21 %) ocupava essas posi

c;oes de hderanc;a. A defasagem entre negros e brancos foi ainda 

maior nas outras catcgorias de p6s-graduados (Grafico 6.6). Com

parados aos brancos. duas vezes mais medicos negros exerciam 

esses papeis de lideranc;a (18% versus 9%).14 Dentre os 

respondentes do G&EP que haviam concluido 0 doutorado, 1/3 

(33%) lideravam organizac;6es como centros comunitarios, as so

ciac;6es de bairro, grupos de direitos civis e diretorias de plancja

mento hospitalar; em contraste. apenas 6% dos brancos com grau 

de doutorado exerciam essas func;6es. [S 

Um!l at/vogada negra descrcveu da segui11le maneira 

suas atividades eivieas e slla lIlotivar;:Qo: Meu engajamento principal 

fai na Associa~ao de Advogados Negros do Oregon. Fazemos coisas 

como servir de mentores dos estudantes de direito, para ajuda-los a 

atravessar ° primeiro ano. E temos um engajamento na comunidade, 

ajudando pequenas empresas eomunitarias inieiantcs. Ha um banco 

comunitario. recentemcnte inaugurado, que estamos fazendo ° maxi

mo possfvcl para ajudar. Embora ser advogada nao signifique tanto 

assim para mim, reconhet;o minha importancia como modelo de papeJ 

social, mostrando a garotada de grande motivat;ao, e talvcz com menor 

preparo acactcmico do que eu tinha, que isso e possive!. 

PARTICIPA(:AO CiVIC"A E SATISFA\"Ao COM A VIDA 
251 

Gr3fico 6.6. Porcentagem de Matriculandos que Lideraram Atividades 
Comuni~~rias ou de AssisH!ncia Social desde 0 Curso de Gradua";30, Con
forme 0 rlpo de Grau Universitario Avan~ado e a Ra~a; Coorte de Ingresso 
de 1976. 
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Fon/e' Banco de Dados Gradua~ao e Experiencia Posterior. 
Nolas: "Ap~nas mestrado" inclui os estudantes cujo grau superior mais avan~ado foj 
o de mestre (excetuado 0 diploma de adminzstrayao de cmpresas). 

A lideranl;a negra 

Mantida a igualdade das demais condic,:6es, os matriculandos ne

gros do uni verso G&EP mostraram muito mais probabilidade do que 

seus colegas brancos de assumir posic;oes de Iideranc;a em pratica

mente todos os tipos de iniciativas civicas. Esse padrao claro, Uio 

evidente nas tabelas simples, foi confirmado por resultados estatisti

camente significativos nas regressoes mUltiplas usadas para preyer 

os papeis de lideranc;a nos diversos grupos de atividade voluntaria 

(Apendice D. Tabelas D.6.IA e D.6,IBJ. Essa defasagem entre ne

gros e brancos c Uio persistente quanta as outras defasagens dessa 

natureza que discutimos nos capftulos anteriores. Como devcmos 

interpretar a presenc,:a de tantos respondentes negros do G&EP em 

posi<;6es de lideran<;a? Quais sao as implica<;6es desse padrao para a 
comunidade negra e para a sociedadc em geral? 
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A disposi~ao dos diplomados negros do G&EP de assumir papeis 

de lideran<;a e particularmente significativa a luz do papel da panici

pac;ao civil na construc;ao de uma estrutura comunitaria csta.vcl. Rc

centcmcnte, debateu-se se menos nortc-amcricanos do que no pas

sado estariam participando de organizac;6es civicas, debate esse 

detlagrado pelo artigo "Bowling Alone" [Jogando boliche sozinho], 

do cientista politico Robert Putnam. Nesse artigo. Putnam afirmou 

que "0 capital social norte-americano, sob a forma de associa<;6es 

cfvicas, sofreu uma crosao significativa durante a ultima gera<;ao".16 

Embora seus dados tenham side criticados,17 a premissa basica de 

Putnam - de que "0 engajamento civil e a interliga<;ao social" fazern 

uma diferenc;a crucial na forma<;ao de uma sociedade mais estavel -

e corroborada por outras pesquisas e compatfvel com 0 sensa co

mum. A id6ia de que 0 capital social se acumula au se desgasta numa 

comunidade confere uma importllncia maior as maneiras como os 

negros c ncgras altamente talcntosos resolvem passar as horas em 

que nao estao trabalhando. Ela ressalta 0 fato de que esse grupo de 

indivfduos cultos tern a seu cncargo, na verdade, duas responsabili

dades: nao apenas ajudar a construir uma sociedade norte-americana 

mais integrada, mas tambem fortalecer 0 tecido social da comunida

de negra. 

Houve tambem muito debate sobre os efeitos, alguns nao intenci

onais. do sucesso do movimento pelos direitos civis na comunidade 

negra. Talvcz a advertencia mais dramatica tenha sido enunciada, ha 

mais de dez anos, pelo soci61ogo William Julius Wilson. que obser

you que as novas oportunidadcs de progresso tinham Ievado a urn 

"cxodo dos negros de c1asse media". cuja present;a havia "proporci

onado cstabilidade aos bairras centrais decrepitos e refor~ado e per

petuado os padroes normativos e de conduta prevalecentes·'.l.~ Em 

rcsposta a esse prohlema, 0 economista Glenn Loury assim escreveu 

soore a ncccssidade de os negros bem-sucedidos ajudarcm na 

revitalizac;:ao da comunidade negra. forneccndo uma "lideram;a mo

ral" sumamcnte necessaria: 
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Podemos exigir que uma empresa de franquia voltada para 0 consumidor 

conccda licenyas a empresarios negros, mas nao que 0 orador da formatura 

do curso sccundario scja negro. Essa, a meu ver, C uma base solida para a tese 

moral de que e preciso buscar meios de cngajar os negros que conseguiram 

urn pequeno grau de seguranr;a c sucesso na tarefa de crradicar os pi ores 

aspectos da pobreza dos negros, tarefa essa que ja tern decadas. A naturcza 

dos problemas que atormentam as comunidadcs dos bairros pobres, 0 cara

ter da dcfesa polftica por parte dos negros na era p6s-direitos civis e os 

rumos da politica na America contemporanca parccem cxigir que qualqucr 

plano de ar;ao moral mente defensavcl e realista para a comunidade necrra 
o 

sirva. em primeiro lugar, para fomentar urn sentimento de autoconfian~a e 

esperanr;a de futuro entre os membros da subclassc negra. Certamente, 0 

governo federal pode desempenhar urn papel crucial nesse processo. Mas 

esta igualmeote claro que as elites cmpresariais, academicas e poifticas ne

gras devern fazer pressao pela melhoria da vida de sua gente, atraves da 

cria~ao de institui<:,:oes intcrnas construtivas. quer 0 governo participe, quer 
nao.I'1 

Podem as elites negras fornecer 0 tipo de lideran~a descrito par 

Loury') Henry Louis Gates Jr., diretor do Instituto W. E. B. Du Bois. 

em Harvard, relembrou seus tempos de calouro em Yale, em 1968. e 

expressou a preocupa~ao com 0 fato de que, mais rece11lcmente. a 

comunidade negra cindiu-se entre os que "tern" e os que "nao tern ": 

Erarnos ··urn povo" e nao poderiarnos ser livres enquanto nao fOssernos 

todos livrcs. ( ... ) Acima de tudo, isso significava que n6s [os alunos negros 

de Yale e de outras instituir;6es de elite do fim dos anos sessenta] cstavamos 

de acordo com "a revo]lJ(;ao", erguendo-nos em defesa "do povo", C .. ) Para 

rnuitos de oos, nossa solidariedade com os Panteras [durante 0 julgamento 

de Bobby Seale em Ncw Haven] foi 0 melhor momenta dos Dcz par Cento 

Talentosos, [e] suas hist6rias de guerra foram nosso opio ante a aproxima<:,:ao 

da meia-idade. Logo, ponSm, veio a formatura. como era inevitavel, chaman

do-nos para as oportunidades recem-ampliadas nas cscolas de p6s-gradua

vao e forma~ao em carreiras libcrais e, mais adiante, para oportunidadcs 

similarmente alargadas no mundo profissional e academico mai~ amplo. (.,.) 

o que aconteceu dcpois foi uma das mais curiosas transfonnar;ocs sociais da 

estrutura de classes na historia norte-americana rceentc. Dois anUClltCS comc

r;aram a carrel', desaguando sistematieamente em dais rins distintos de a~pira-
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goes e realizagoes. Em 1990, a c1asse media negra, por mais que pudesse 

senlir"se em perigo, nunca tinha side maior, mais prospera nem mais segura, 

em termos relativos. Ao mesmo tempo, 0 comportarnento patol6gico que 

resulta da pobreza prolongada tragou grande parte de uma subclasse negra, que 

pareceu incapaz de tirar proveito de uma certa abertura da sociedade norte" 

americana, a qual 0 movimento pelos direitos civis havia con tempi ado durante 

muito tempo e tinha finalmente possibilitado. 20 

As norm as de admissao das faculdades e universidades seletivas 

contribuiram, claramente, para levar aos "dez por cento talentosos" 

as "oportunidades recem-alargadas no mundo profissional e acade

mico mais amplo", 0 que, como assinalou Orlando Patterson, era 0 

objetivo delas." Mas esse tipo de politica nao pode ser de grande 

beneficia direto para "os verdadeiramente desfavorecidos".12 A questao 

crucial e se os membros da comunidade negra que tiveram a oportu

nidade de progredir economicarnente 0 fizeram sem olhar para tra.s. 

Gates manifestou a preocupa'(ao de que 0 sucesso da elite negra 

(em contraste com a situas:ao do "povo") pudesse inviabilizar 0 res

gate da uniao que se senti a na decada de 1960. As indica<;6es das 

atividades dos negros e negras das escolas do G&EP. entretanto. 

oferecem a esperan'(a de que urn quadro eada vez maior de homens e 

mulheres negros possa proporcionar a lideran<;a con tempI ada por 

Loury. Ainda e cedo demais para saber ao certo se isso acontecen"i. 

Possivelmente. os diplomados negros de faculdades e universidades 

seletivas passarao, poueo a pouco, a imitar 0 comportamento da 

maioria e a reproduzir a chamada "fuga branca" para os bairros 

residenciais afastados, permitindo que a sedu,ao do ganho pessoal e 

dos estilos de vida abastados os distancie de sentirem a obriga,ao de 

prestar servi,os sociais. Neste momento, contudo, os dados do G&EP 

que documentam as contribui,(oes dos integrantes negros das coortes 

de ingrcsso de 1976 e 1989 (e especialmente dos que obtiveram graus 

universitarios avan<;ados) sugerem que muitos dos negros e negras 

mais favorecidos estao retribuindo e mantendo os vinculos com suas 

comunidades, ao mesmo tempo que estabelecem la'(os com a socie

dade norte-americana mais ampla. 
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13 "urn assombroso fardo de lideran,a", como observou Gates. 

que atrai esses diplomados negros de volta a suas raizes e, simultane

amente, afasta-os delas. Alguns talvez argumentem que eles podem 

ou devem contribuir ate mais. Nao cabe a n6s fazer esse julgamento. 

Mas 0 fato de que esse grupo vern sistematicamente fornecendo mais 

lideranc;a civil do que seus pares brancos indica que 0 compromisso 

social e as interesses comunitarios nao foram postos de lado, ao 

primeiro indicio de sucesso pessoal. 

Um graduado negro da Universidade da Carolina do Norte, que eSla 

alualmente iecionando, explica sua motivariio para 0 envolvimenlo co

munitario: Ternos em nossa igrcja urn programa de monitoria. Passamos 

muito tempo com as crian~as do coral que dirijo. Tambern sou voluntario, 

como diretor musical, de urn projeto de teatro musicado que e conduzido 

depois do horario escolar. Recenternente, conversei com urn de rneus 

colegas de turma, que e advogado em Raleigh, sobre a razao de nos envol

vermos em todas essas coisas. E 0 que percebemos foi que havfamos 

tentado fazer todas as coisas certas - todas as coisas "brancas" das cseo

las "brancas" certas - e dado tOdos os passos de praxe eseada acima. E 0 

que havfamos constatado ao chegar la - ao subir a cscada intcira - era que 

nao fazia muita diferen<;:a. As pessoas continuavam a nos ver, antes de 

mais nada, como negros. Ao sennos despertados com toda essa rudeza. 

acho que acabamos percebendo que e melhor continuarmos apegados as 

caisas que canheciamos antes. E parte disso e 0 que nos leva de volta, 

para nos certificarmas de conservar as ratzes na cornunidade e de manter 

a coisa funcionando. Como as pessaas que nos ajudaram. 

Quantos individuos das escolas do universo G&EP teriam galgado 

as mesmas posi<;6es de Iideran<;a, se houvessem frequentado oulras fa

culdades e universidades? Sem duvida, muitos teriam senti do - e cncon

trado meios de expressar - os mesmos tipos de engajamento social. Mas 

cremos que frequentar as escolas do G&EP lambem fez diferen<;a. Como 

vcremos mais adiante, muitos diplomados negros das faeuldades e uni

versidades do G&EP atribuem a suas experiencias no curso de gradua

c;ao 0 merito de os haver ajudado a desenvolver um interesse ativo pclo 

servic;o comunitario. Tambem pertinente e- a constatac;ao de que os 
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matriculandos negros que frequentaram as escolas mais seletivas do G&EP, 

mantida a "igualdadc das demais condic;oes", engajaram-se ainda mais 

ativamente em certos tipos de papeis de lideranqa do que outros 

matriculandos negros do G&EP Par extcnsao, frequentar faculdades c 

universidades academicamcnte seletivas pode ter dado mais inccntivo e 

oportunidadc dc liderar atividades civicas do que leriam tido esses mes

mos estudantes, se houvessem ido para outros lugares. 

Esta inlerpretac;iio e carroborada pelos dados que mostram que as 

negros que frcqticntaram as faculdades do G&EP assumiram papeis 

de lideranqa civil com mais frequencia do que os matriculandos negros 

de todos as cursos de graduac;ao de quatro anos, Os dados da pesquisa 

do grupo de controle nacional indicam que as malriculandos negros do 

G&EP foram mais propensos do que 0 total de matriculandos negros 

da amostra nacional a servir de lideres de organizaq6es cfvicas, nao 

apenas na categoria cultural e de ex-alunos. mas tambem no conjunto 

de atividades voltadas para a comunidade e a assistencia socialY 

Conquanto seja impossfve! aquilatar a natureza e a qualidade da lide

ran,a of cree ida, lambcm e prov"vel que frequentar as cscolas do G&EP 

lenha proporcionado uma plataforma solida a partir da qual contribuir 

para a vida da sociedade civil. Os diplomados de faculdades, universida

des e cursos de profiss6es Iibcrais altamcnte seletivos sao agressivamcn

Le ouscados pelas organizac;oes. como membros de diretoria e Ifderes 

voluntarios. A instruqao recebida por csscs indiv(duos. especialmente os 

que sc p6s-graduaram em carreiras libcrais. parecc have-los preparado 

para dar contribuiqoes extremamente tHeis. No mundo cmpresarial, as 

recompensas recebidas em dolares pelos diplomados do G&EP, excep

cionalmcntc altas, retletem, em certa medida, 0 quanto suas contribui

c;oes sao valorizadas. 0 mundo sem fins lucrativos nao dispoc de uma 

"moeda" cquivalcnte, mas parece bastante provavel que a simples conta

gem dos exemplos de lideranqa subestime 0 verdadeiro valor das contri

buiqoes clvicas fcitas por esses indivfduos. 

Nossos resultados contestam uma observaqao de Come I West a 

saber: "A atual classe media negra na~ e simpicsmcntc difcrente de suas 

PARTICIPA(:AO C'lVICA E SATISFAc;:Ao COM A VIDA 257 

prcdecessoras - e mais deficicnte e, em linguagcm nua e crua, mais 

decadente."" Os padroes de engajamento civico evidenciados par nos

sos dados sugerem que as dais afluentes de que falou Gates ainda nao 

mudaram de curso a ponto de se separarem inteiramente urn do outro. 

Participariio na vida politica 

Vista que, sob certos aspectos, a engajamento politico e urn campo 

proprio, nos 0 separamos dos outros tipos de atividade civica. Mas a 

padrao basico e essencialmente a mesmo. lndagados sabre se haviam 

participado de "agremiac;6es au organiza~oes politicas, au de atividades 

locais de govemo" durante 1995, 19% dos homens negros da coorte de 

1976 responderam afirmativamente, em contraste com 14% de seus 

colegas de turma brancos. E a porcentagem de homens negros em posi

,oes de lideranc;a (5%) foi ligeiramente maior do que a porcentagem 

correspondente entre as brancos (4%). As mulheres mostraram-se me

nos inclinadas do que os homens a se engajarem na vida politica, mas, 

lambem nesse caso, a porcentagem de negras foi um POLICO maior que a 

de brancas (15% versus 12%)." Os mesmos padroes foram observa

dos ao perguntarmos aos individuos se eles "algum dia participaram" de 

uma organizaqao politic a ou de uma atividade do governo local - na 

verdade, ampliou-se a dcfasagem entre as homens negros e brancos das 

escolas do G&EP que exerceram papeis de lideranc;a," 

A porcentagem de respondentes brancos do G&EP que disse ter 

vat ado em 1992 foi ligeiramente superior it de respondentes negros 

(94% versus 90%). Como seria de se esperar, essas percentagens 

sao mais altas que as dos norte-americanos da mesma faixa etaria 

que nao fizeram faculdade (78% dos nao matriculandos do grupo de 

controle). Mas elas nao SaO expressivamente superiores it porcenta

gem de eleitores entre os matriculandos da pesquisa com a grupo de 

controle (91 % dos quais disseram ter votado)." 

A vasta bibliografia sabre as crenc;as politicas dos diplomados 

das universidades indica que frequentar a faculdade tende a estimular 

a ado~ao de ideias polfticas mais liberais. 2X Que tipo de ideias exprcs-
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sam os matriculandos do G&EP e de que modo suas opinioes dife

rem conforme a ra,a e 0 genero? Na coorte de 1976, as respostas 

dos matriculandos do G&EP as perguntas que Ibes pediam uma auto

avalias:ao numa escala liberal-conservadora indicam que tanto os ho

mens quanta as mulheres sao mais conservadores nas questoes eco

nomicas do que nas sociais, enquanto as homens sao urn pouco mais 

conservadores do que as mulheres. No computo geral, os 

matriculandos brancos da coorte de 1976 do G&EP sao modesta

mente mais conservadores do que seus colegas negros. Nas ques

toes econ6micas, em particular, os homens brancos sao mais con

servadores do que qualquer outro grupo, obtendo um escore medio 

de 3,5 numa escala de I a 5, na qual I equivale a "muito liberal" e 5, 

a "muito conservador"; os homens negros registram urn escore me

dia de exatamente 3,0 - 0 que e, com certeza, tao "no meio do cami

nho" quanto se pode estar' E claro que todas essas medias ocultam a 

presen,a do radical intlamado e do ultraconservador." 

Vida familiar 

Estado civil 

Tornou-sc incomum os alunos do curso de graduas:ao se casa

rem enquanto estao na faculdade, abandonarem os estudos para se 

casar, ou mesmo casarem-se logo depois de formados. 30 0 aumento 

da participa,ao feminina na for,a de trabalho tem tido muito aver 

com essas tendencias. Nao obstante, muitos casamentos ainda sur

gem de amizades feitas na universidade. 

Os formandos do G&EP da coorte de 1976 tem vanas caracteristicas 

claras no que conceme ao estado civil (GniJico 6.7). Em muitos aspectos, 

os aIunos formados por essas escolas academicamente seletivas, passa

dos cerca de vinte arros de seu ingresso na faculdade, seguiram os mes

mos padroes de outros forrnandos uruversitanos da mesma idade: as mu

Iheres negras tinbam menos probabilidade de ser casadas e uma probabili

dade maior de estar separadas ou divorciadas do que qualquer outro grupo 
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racial e de genero; na outra ponta do espectro, as mulheres e homens 

brancos eram os mills tendentes a estar casados e os de menor probabili

dade de estar divorciados ou separados; os homens negros situaram-se no 

grupo interrnediario, com percentagens de casamento superiores as das 

negras, mas inferiores as das mulheres e homens brancos. 

12. Grafico 6.7. Porcentagem de Diplomados cujo Estado Civil em 1995 Era 
C~sados ou Divorciados/Separados, Conforme a Rac;a e 0 Genero; 
i?lplomados do Banco de Dados Graduac;ao e Experiencia Posterior e em 
Ambito Nacionalj Coorte de Ingresso de 1976. 
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Existe, eontudo, urn padrao mais interessante. Os formandos do 

G&EP mostraram uma probabilidade muito menor de ser divoreiados 

ou separados do que outros formandos universitarios da mesma idade 

(painel inferior do Grafieo 6.7).31 Essas proposi<;6es sao validas em 

rela<;ao a mulheres e hom ens e aos diplomados negros e brancos do 

G&EP. Que explica a consistencia desse padrao? Nao hi uma resposta 

certeira. Tambem suspeitamos que as matriculandos do G&EP casa

ram-se mais tarde (porem nao dispomos de dados suficientes para ter 

certeza), e sabemos que a idade mais avan<;ada por ocasiao do primeiro 

casamento reduz a probabilidade de div6rcio. Houve quem especulasse 

que os diplomados do G&EP estariam atarefados demais para se di

Yorciar, enquanto autros flzeram a sugestao ironica de que eles ga
nham dinheiro demais para poder se dar ao luxo de se divorciar' 

Renda familiar 

A renda familiar e freqiientemente considerada urn dos indica

dares mais importantes do bem-estar, e por boas razoes. Como 

mostraremos na ultima se~ao deste capitulo, ela tern uma farle 

correla,ao com 0 grau de satisfa<;ao que as pessoas declaram ter 

com sua vida. As cifras da renda auferida pelos trabalhadores em 

honirio integral, citadas no capitulo anterior, parecem sugerir que 

os dip 10m ados do G&EP tern renda familiar incomumente eleva

da, 0 que de fato se veri fica. A renda familiar media ficou acima 

de 100 mil d61ares anuais entre os hom ens brancos, as mulheres 

bran cas e as hom ens negros; apenas as diplomadas negras, com 

renda familiar media de 93 mil d6lares, ficaram abaixo desse nf

yeP2 Essas rcodas familiares sao especiaimente notaveis em vista 

do fato de que quase todos as respondentes do G&EP ainda esta

yam na faixa dos trinta e tantos anos, quando fizemos nossas 

pesquisas. As "vantagens" da renda familiar dos formandos do 

G&EP, comparados aos diplomados no bacharelado em ambito 

nacional, sao substanciais, como guer que se defina esta palavra. 

Variam de quase 32.600 d61ares para as negras diplomadas nas 
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escolas G&EP ate 37.500 para as brancas, e de 42.700 d61ares 

para os homens brancos a 44 mil para os homens negros (Grafico 
6.8). 

A melhor maneira de compreender cssas diferen~as e vantagens 
e examinar os dois componentes principais da renda familiar: a renda 
media auferida par cada diplomado do G&EP (mostrada como a par

te inferior de cada barra do Grafico 6.8) e as "outras fontes de ren

da" (mostr'adas nas barras como a diferen<;a entre a renda pereebida 

e a total da renda familiar). A "renda proveniente de outras fontes" e 

uma combinac;ao da remunerac;ao dos conjuges com a renda 
patrimonial, inclusive a auferida sobre a heran~a.33 

Se examinarmos primeiro os homens, vcremos que as diferenc;as 
na rcnda auferida sao preditores muito bons das diferen~as na renda 

familiar; 0 volume medio da "rcnda proveniente de outras fontes" e 
aproximadamente comparavel, no tocante aos homens negros e bran

cos. aos dip 10m ados do G&EP e aos detentores de bacharelado da 

amostra nacional. Existem, todavia, algumas diferenqas interessan

tes. se bern que modestas. Os dip 10m ados do G&EP do genero mas

culino (negros e brancos) tinham urn volume maior de "renda prove
niente de outras fontes" do que 0 total de homens [armadas. Esse 

resultado se mantcve. mesmo quando a rcmunera~ao do conjuge era 

a principal fonte de "autros tipos dc rcnda", e urn numero relativa

mente grande de mulhcres dos hom ens formadas no universo G&EP 

"nao estava trabalhando" (34% entre os homens brancos, 25% entre 

os homens negros). Aparcntemente, as mulheres que trabalhavam 

fora perccbiam uma rcnda suficicntementc alta para mais do que com

pensar a falta de participa<;ao na for,a de trabalho por parte das ou

tras. Sem duvida, essas mulheres podiam optar com mais facilidade 

do que outras por na~ trabalhar fora, precisamente em funqao de sua 
clevada rcnda familiar."'..) 

Os padrocs rclativos as mulhercs, ao contnirio dos rcferentes 

aos homens. diferem acentuadamente conforme a rac,;a (painel inferi

or do Gnifico 6.8). As diplomadas negras do G&EP tin ham val ores 
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maiores de "outras Fontes de rcnda" que tadas as diplomadas negras 

(34.300 d6lares versus 28.200). Como resultado. amplia-se a consi

deravel vantagem da renda desfrutada pclas negras do universo G&EP, 

ao compararmos sua renda familiar com a do total de mulheres nc

gras portadoras do grau de bacharel. A compara,ao mais nota vel e 
com as formandas brancas do G&EP. Essas mulheres recebiam, em 

media, mais do dobra dos DutroS tipos de rcnda de suas colegas de 

turma negras (69.900 versus 34.300 d6lares) e, sendo assim, goza

yam de uma rcnda familiar muita mais alta, embora tivessem uma 

rcnda salafial menor."'5 Os outros tipos de rcnda do total das mulheres 

brancas farmadas tam bern sao elevados, mas nem de longe se apro

ximam dos das brancas farmadas nas escolas do universo G&EP 

(49.700 versus 69.900 dolares). Portanto, a vantagem desfrutada pelas 

diplomadas brancas que frequentaram escolas do G&EP aumenta 

consideravelmente ao considerarmos a rcoda familiar, em vez de ape

nas sua rcnda salaria!' 

Grafieo 6.8. Renda Media Pessoal e Renda Familiar em 1995, Conforme a 
Ra~a e 0 Genero; Diplomados do Banco de Dados Gradua~ao e Experieneia 
Posterior e em Ambito Nacional; Coorte de Ingresso de 1976. 
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Now.\'.".os "oulros tipos de rcnda" incluem a renda do conjuge e de OUlras fames nao 
assalanadas. A rcnda famIliar e a soma da renda provt:nienlc do trabalho c de oUlras 
fonte~ (soma esta que pode nilo t:orrcspondcr ao total. em virtude do arredondamento 
das Clfrus). 

Satisfafiio com a vida 

As medidas objetivas da partieipa,ao civica, da vida em familia e 

da rcnda familiar constitu{ram a base desle capitulo. Esses indicado

res, porem, padem ser complementados por medidas subjetivas, gue 

nos dlzem da satisfa,ao dos respondentes do universo G&EP com 

sua vida. 0 nivel geral de satisfa~ao e elevado. Entre os que sc matri

cularam em 1976, apenas 1 % dcc1araram-se "muito insatisfeitos" e 

so mente 6% assinalaram a op,ao "mcio insatisfeitos". Quase 90% 

disscram cstar "muito satisfcitos" ou "razoavelmentc satisfeitos" com 
a vida."() 

Embora pouqu{ssimos matriculandos negros au bran cos tenham

se dcclarado insatisfcitos (ou mesmo ncutros nessa questfro). 0 nlvel 

de satisfac;ao c significativamente mais alto entre as brancos do que 

entre as ncgros, espccialmcnte no tapa da escala de satisfac;ao (Gni-
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fico 6.9). Quase metade das mulheres brancas (46%) disscram cstar 

"muito salIsfeilas", em compara~ao com menos de 1/3 das negras 

(27 010). Ha tambom uma direren,a apreciavel nas percentagens de 

homens bran cos c negros que se declararam "muito satisfeitos" com 

sua vida (41 % versus 30%). As defasagens tanto dos homens quan

ta das mulheres se reduzem, ao examinarmos as percentagens dos 

que se afirmaram "'satisfeitos" ou "muito satisfeitos" (Grafico 6.9)57 

Satisfariio em campos especijicos 

Podemos discernir melhor 0 que motiva cssas auto-avalia~6es da 

satisfa<,:ao gerai. examinando as respostas dadas a urn conjunto adici

anal de pcrguntas que sondaram a satisfayao em campos espccfficos 

(amizades, atividades fora do trabalho, estado de saude e prcpara 

fisico, vida familiar e local de residencia), Embora a csmagadora 

maiaria dos respondcntes tcnha assinalado uma das catcgorias supe

riorcs, houvc algumas difereoc;as revel adores (Grafico 6. I 0) . .1)( 

Gnlfieo 6.9. Percentagens de Matriculandos "Muito Satisfeitos" ou "Ra
zoavcImentc Satisfcitos" com a Vida, Conforme a Ra~a e 0 Genero; Coorte 
de Ingresso de 1976. 
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as padrocs das difcrenc;as entre negros e brancos variam de acordo 

com 0 genera. Quando indagadas sobre as tres campos a esquerda 

da Iinha divisoria do GrMico 6.9 (amizadcs, atividades fora do lraba

Iho e estado de saudc/forma fisiea), as negras tenderam um poueo 

menos do que as brancas a indicar que extrafam delas "grande" au 

"enormc" satisfac;ao. Entre os homens, esse padrao se inverteu. Ncs

sas areas, os homens negros expressaram nfveis urn poueo mais 

altos de satisfa,ao do que os brancos. Nos dois campos a dircita da 

Iinha divisoria (vida familiar e local de residenciaJ, tanto as mulheres 

quanto os homcns negros mostraram-se menos satisfeitos do que as 

bran cos de ambos as generos. Os contrastes entre homens e mulhe

res foram ainda mais pronunciados entre as diplomados da coone de 

1989. Nessc grupo mais jovem. os homens negros revelaram-se tao 

satisfcitos quanto os brancos, ou ate mais, em quatro dos cinco cam

pos; as negras conlinuaram menos satisfeitas do que as brancas em 

tadas as calegorias (Apendice D, Tabela D.6.S)-" 

Crafieo 6.10. Percentagens de Matriculandos que Extraiam "Muita" Sa
tisfac;ao de Aspectos Seletos da Vida, Conforme a Ra~a e 0 Genero; Coorte 
de Ingresso de 1976. 
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As compara<;oes com a Levantamcnto Social Geral (LSG) revela

ram que os membros negros da coorte de 1976 do banco de dados 

G&EP estavam muito mais satisfeitos com seu local de residcncia e suas 

atividades fora do trabalho do que 0 total dos negros com grau de bacha

reI. E provavel que 0 padrao economico mais alto da popula<;ao do G&EP 

cxpJique par que des estavam mais satisfeitos com seu local de rcsidcn

cia. E muito possivel que a maior satisfm;ao dos bachareis negros do 

G&EP com suas atividades fora do trabalho reflita seu engajamenta ex

tremamente ativo na sociedade civil,ja documentado neste capitulo. Por 

outro lado. as diplomados negros do G&EP extrafam urn pouco menos 

de satisfac;ao da vida familiar do que as respondentes do LSG. rcalizado 

em ambito nacional - embora os niveis absolutos de satisfacrao com a 

vida familiar tenham sido altos em ambos os grupOS.40 

F atores que preveem a satisfafiio 

Ao considerar mais sistematicamente os fatores que preveem a 

condi<,;ao de estar "muito satisfeito(a)" com a vida, comecramos por 

uma importante nao-constata<;ao. Entre os matriculandos do G&EP 
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de 1976, a satisfa<;ao com a vida nao apresentou nenhuma corres

pondencia com seus escores no SAT de tempos atnis: as proporc;6es 

dos que se disseram "muito satisfeitos" variaram de 42 a 45%. rican

do as percentagens mais altas na parte inferior da faixa do SAT (Apen

dice D, Tabela D.6.6). Esse "padrao", par precario que scja. foi igual 

entre matriculandos negros e brancos (Gr:ifico 6.11 )." 

o mais claro conjunto de diferen~as na satisfa~ao roi 0 verificado 

entre os membros do ter<;o inferior e do tenio medio das turmas. Essa 

diferen<;a foi particularmente pronunciada entre as matriculandos ne

gros: na coorte de 1976. 33% dos inclufdos no terc;o media declararam

se muito satisfeitos, em contraste com apenas 270/0 dos situados no 

ter~o inferior. As percentagens correspondentes entre os matriculandos 

brancos foram 45% e 41 %.0 padrao foi semelhante na coorte de 1989. 

sendo maior a diferen~a entre negros e brancos. Veriticamos tam bern 

que os estudantes negros situados no ter~o inferior das tunnas parecem 

ter pago urn preyo mais alto par seu desempenho academico (medindo

se a "pre<;o", agui, em termos da satisfac;ao com a vida) do gue os 

estudantes brancos tambem classificados no ter~o inferior.42 

Grafieo 6.11. Porcentagem de Matriculandos ·'Muito Satisfeitos" com a 
Vida, Conforme 0 Escore no SAT e a Raf.;3; Coorte de Ingresso de 1976. 
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Fontes: Banco de Dados Gradua~ao e Experiencia Posterior e Recenseamento dos 
EUA. 1990. 

A rela~ao entre a satisfa~ao com a vida e a seletividade das 

escolas frequentadas no universo G&EP ficoll clara entre as 

matriculandos brancos: nao ha nenhuma relalOaO aparente. Exata

mente as mesmas percentagens de matriculandos brancos das fa

culdades e universidades de SEL-J, SEL-2 e SEL-3 disseram-se 

"muito satisfeitos" com sua vida (43% em cada caso). Entre os 

matriculandos negros, todavia, constat amos que os que frequenta

ram escolas de SEL-3 inc1inaram-se ligeiramente mais a estar muito 

satisfeitos do que os que frequentaram as escolas de SEL-I ou 

SEL-2 (30% versus 27% nas de SEL-I e SEL-2). A defasagem 

entre 0 grupo de SEL-3 e 0 total dos outros matriculandos do uni

verso G&EP ampliou-se e foi estatisticamente significativa ao fa

zermos 0 controle de outras variaveis, em especial as difcrcn<;as na 

renda familiar (Apendice D, Tabela D.6.8)4) 

A renda familiar IS urn forte preditor da satisfa,ao com a vida. 

Mais de metade dos brancos e·negros com renda familiar muflO alta 

(150 mil dolares/ano ou mais) afirmaram-se satisfeitfssimos com a 

vida. As percentagens dos matriculandos do G&EP que se disseram 

PARTICIPACAO CiVICA ESATISI'A(Ao COM A VIDA 269 

muito satisfeitos declinaram sistematicamente, ao passarmos para 

niveis sucessivamente mais baixos de renda familiar (Grafico 6.12). 

Sim, 0 dinheiro IS importante. 44 

GraJi'co 6.12. Porcentagem de Matriculandos "Muito Satisfeitos" com a 
Vida, Conforme a Renda Familiar e 3 Ra~aj Coorte de Ingresso de 1976. 
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Fonte' Banco de Dados Gradua~iio e Experiencia Posterior. 

Numa outra regressao (naO apresentada aqui), inclufmos uma va

riavel referente a lideranc;a cfvica e constatamos que as pessoas que 

chefiavam organizac;6es cfvicas tinham uma probabilidade significati

vamcnte maior de estar muito satisfeitas com a vida do que os indivf

duos sem essa Iideranc;a - relaC;ao valida para todos as matriculandos 

do universo G&EP. porem ainda mais acentuada entre os negros do 

que entre os brancos. Ii dificil interpretar esse resultado. Talvez cle 

signifique que os que dao uma contribui,ao fora do local de trabalho e 

sao reconhecidos como Ifdcres por seus pares extraem uma satisfaC;ao 

verdadeira dessas contribui~6es e realiza~6es. Mas tambem pode signi

ficar que as pessoas mais satisfeitas com a vida, em todas as suas 

dimens6es. sao as mais propensas a se tomarem lfdercs cfvicos. Num 



270 
o CURSa DO RIO 

au noutro caso, a propensao dos diplomados do banco de dados G&EP 

_ sobretudo as negros - a se engajarem em atividades comunitarias e 

outras esti associada a urn alto nivel de satisfa<;ao. "Fazer 0 bern" e 

"sentir-se bern" devem andar de maos dadas - e andam, pelo menOs 

para esses ex-alunos de institui<;5es academicamente seletivas. 

Rafa e satisfafiio com a vida 

Conciufmos esta discussao voltando a urn tema repetitivo: 0 grau sis

tematicamente mais baixo de satisfa<;ao com a vida expresso pelos inte

grantes negros das coortes do G&EP, em compara<;ao com 0 expresso 

por seus colegas brancos. Na coorte de 1976, a diferen,a real (nao ajusta

da) foi de 15 pontos percentuais (29% versus 44%). 0 ajuste baseado nOS 

efeitos de outras variiveis reduziu essa diferen,a para 10 pontos (ver Gra

fico 6.13)." Em outras palavras, apenas cerca de 113 da diferen,a registra

da entre negros e brancos, no tocante ao grau de satisfa<;ao com a vida. 

seria atribuivel a diferen,as entre esses grupos em fatores como a renda 

familiar; os outros 213 continuam precisando de explica<;iio. 

Gnifico 6.13. Porcentagem de Matriculandos ~'Muito Satisfeitos" com a 
Vida, de Acordo com a Rac;a, em Porcentagens Reais e Ajustadas; Coorte de 

Ingress. de 1976. 

0% 10% 20% 30% 40% 

Fbrcentagemde rratr'lCulandos 

Fonte: Banco de Dados Gradua'tao e Experiencia Posterior. _ 
Nora: As porcentagens ajustadas foram calculadas u~and~.se. urn, mo?elo de reg~'es~ao 
iogistica para controiar as caracteristicas estudantlS e ~InS.tltuclOnals (ver Apendlce 
D, Tabela D.6.8, sabre 0 total de matriculandos, e Apendlce B). 
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Ate aproximadamente a ultima decada. muita gente se surpre

enderia com essa defasagem. Afinal. esses homens e mulheres ne

gros obviamente tiveram a sorte de freqiientar excelentes faculda

des au universidades, e vimos que uma parcel a excepcionalmente 

grande deles formou-se. obteve graus universitirios avan<;ados de 

institui,5es de prestfgio. conseguiu posi,5es importantes no mer

cado de trabalho. ganhou muito mais dinheiro do que as formandos 

universiuirios em geral e trabalhou ativamente por uma vasta gam a 

de boas causas. Recentemente. porem, uma serie de estudos expli

cou com gran des detalhes que "vencer" na c1asse media esti lange 

de ser uma garantia de que os negros levern uma vida livre de prc

ocupa\=oes com a discrimina\=ao, au com este au aquele tipo de 

tratamento humilhante. 

o pr6prio tftulo do Iivro de Ellis Case de 1993. The Rage of a 

Privileged Class [A furia de uma classe privilegiada], foi urn alerta 

para muitas pessoas, que nao tinham consciencia dos sentirncntos de 

uma parceia significativa da cIasse media negra. Em seu livro seguin

te, Cose declarou que, logo depois da publica,ao da Furia, foi convi

dado a fazer uma palestra num simposio organizado pela revista 

Forbes, ao qual compareceram muitos integrantes da cIasse empre

sarial. E recordou: 

o que se destacou para mirn nesse simposio, entretanto, nao 

foi a grande afluencia, nem tarnpouco a conversa quase academica, 

mas urn encontra casual num corredor com urn executivo de ven

das e sua mulher. A esposa era dona-de-casa e 0 executi vo era urn 

funcionario empresarial sem qualquer distin,ao 6bvia. No decorrer 

da can versa. ficou claro que ambos estavam empolgados com 0 

convlvio mais Intimo com as pessoas importantcs convidadas pel a 

Forbes: ao que parece, viarn sua propria presen\=a ali como urn sinal 

de haverem vencida socialmente. A certa altura, a mulher, com urn 

sorriso radiante, disse-me haver gostado de meus comcntarios e 

acrescentou: "Deve ser real mente inusitado para voce estar entre as 

pessoas da elite." 
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A afirma<;ao me soou divertida e estarrecedora. ..) [M]uito depois de eles 

terem ido embora, descobri-me refletindo sobre a visao que aque/a mulher 

tinha da sociedade, e sobre a maneira como havia presumido, automatica

mente, que ser negro significava que se passava pouco tempo no que ela 

imaginava scr 0 mundo da eliteY' 

A carrabaraqaa empirica da existencia de urn "mal-estar das negros 

instrufdos" vern do trabalha de pesquisa feito par Howard Schuman, 

Charlotte Steeh, Lawrence Bobo e Maria Krysan, Observararn eles que, 

"dada a existencia de uma certa discrimina~ao real persistente, os negros 

da classe media nao tern como saber se que a que lhes parece urn tratft

mento injusto (0 taxi que passa sem parar, a mesa ruim no restaurante) 

se deve, de fata, a uma discriminaqao deliberada au a alga mais ino

cuo".·n Vendo as coisas por esse prisma, nao chega a surpreender que, 

numa pesquisa ap6s outra, os negros deem muito mais importancia do 

que os brancos a discrimina~ao racial, e que "[os nfveis mais altos de 

instru~ilo] estejam associados a uma cren~a maior, e nao menor, na 

prevalencia e na importancia contfnuas na discrimina~ao racial".4H 

o testemunho pessoal de diplomados negras bern sucedidos de 

instituiqaes do banco de dados G&EP oferece algumas das explica

c;6es mais convincentes da razao por que urn negro que "ycnceu" 

pade, ainda assim, sentir-se menas satisfeito com a vida. 

Uma medica negrafala de suas experiencias no hospital: Realmente vi 

casos ern que achei que as pessoas negras recebiam urn tratamento dife

rente no Setor de Emergencia. Uma negra que apresente dor abdominal no 

quadrante inferiordireito e tida como portadorade algumadoen<;a sexual

mente transmissfvel, ao pas so que se presume que uma branca esteja corn 

apendicite. ate prova ern contrario. Vi isso acontecer. E sei que, se eu fosse 

Icvada para In numa maca, ningucm sabetia que me formei na Bryn Mawr 

e na Case Western: sou uma negrajovem e eles presumiriam que eu tinha 

uma doen~a sexual mente transmisslvel. De modo que, as vezes, isso me 

deixa com raiva. C .. ) Ou entao, YOU ao arquivo das registros medicos e 

pessoas me pedem para pegar suas fichas, embora eu esteja de jaleco 

branco, com urn bipe e urn estetosc6pia. Mas tudo 0 que elas veem e 0 

rosto de uma negra. donde presumem que eu seja uma atendente. 
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Uma advogada negra explica pOl' que !laO foi exercer 

sua profissiio na pratica privada Constatei que a formac;ao acadcmica, as 

notas altas e uma razoavel desenvoltura nao cram 0 que vendi a 0 profis

sional as empresas privadas. Elcs procuravam algucm que os fizcsse 

iembrar deles mesmos. E eu nao fac;o 0 advogado particular tfpico lembrar 

de si mesmo cm coisa aJguma. Creio que ser negra tinha muito a vcr com 

isso. Ser mulher, eu acho. era menos significativo. 0 socio branco encar

regado da contrata<;ao pode nao ter frequentado a faculdade de dircito com 

mulheres e pode nao tel' socios do genera feminino. Mas teve mae e tem 

esposa. As mulheres fazem parte de sua vida c, quando passam para uma 

outra dimensao dela - a de colegas de trabalho -, pelo menosja Ihe sao 

familiares. E impressionante ver como a cor - urn ~o.sto negro - e capaz de 

deixa-Ios inteiramente desnorteados. Percebi que, mesmo trabalhando para 

I 
0 governo, as pessoas setltem-se constrangidas, num certo nlve!, ainda 

que nao 0 compreendam .muito bern. Elas esperam que eu as deixc a 
vontade. Mas sempre fui uma pessoa calada, retrafda e introspectiva. 

Para mim, c impossivel fazer com que outra pessoa se sinta a vontade. 

Creio que elas conseguiriam lidar com isso, se eu fossc branca e ebs 

percebessem que sou apenas timida. Mas, como sou negra e clas sc sen

tern automaticamente eonstrangidas, e nao fa<;o nada paradeixa-las mais a 

vontade. sou vista como alguem que se isola de proposito. 

Uma Rraduada de /993 descreve suas experiencias ao leciol1ar em 

varias escoias preparatorias para a universidade: Meu primciro em

prego, depois da [universidade] Williams, foi numa daquelas escolas 

que real mente queriam pessoas de cor, mas nao haviam conseguido ficar 

corn nenhuma por muito (empo. Eu estava prcparada para cles, mas des 

nao cstavam preparados para mim. Na verdade. nunea haviam pensado 

muilo no que fazer, digamos, quando os pais de urn aluno nos confun

dissem com a baba de outro cstudantc, au no que aconteceria quando 

urn pai au uma mae questionassem nossas qualificac;6es, pOl' nunca 

tcrem tido contato com alguem que tivesse a minha aparencia. Eu estava 

a procura de urn lugar em que minhas aptid6es fossem apreciadas. Na 

verdade, cheguei ao ponto em que digo isso sem meias paJavras nas 

entre vistas: "Olhe, sc voces estao querendo me contratar par eu ser 

mulher. e par scr afrieano-americana, e par estar exibindo essa por<;ao 

de diplomas, nao se incomodem. Nao pensem em quantas comiss6es 
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sabre a diversidade poderei chefiar, au no numero de feiras de admissao 

a que poderei comparecer, ou em quantas vezes voces poderaa incluir

me em seu anuario para faze-los parecer defensores da diversificar.;:aa. 

Pensem no que posso realmente oferecer a sua comunidade, sua escola 

e seus estudantcs. ,. 

lennifer Hochschild descreveu esse fen6meno como 0 paradoxa 

de "ter mais sucesso e desfrutar menos dele".4<) Sugeriu que, ate 

aproximadamente 1970, as negros sentiam-se razoavelmente otimis

tas com a perspectiva de que as coisas melhorassem, porem, mais 

tarde, as atitudes come<;aram a mudar. Desde entao, os negros da 

classe media tomaram-se mais pessimistas. Visto que as barreiras 

mais 6bvias foram derrubadas ou superadas, mas os problemas ain

da pcrsistem, os ncgros tern mais dificuldade de sustentar a opiniao 

de que, se a pessoa fizer tudo "certo", tudo correra bern. 

Urn de 110SS0S resultados parece compatfvel com essas observa

<;oes. Ao controlarmos pel os efeitos de outras variaveis, constata

mos que os matriculandos negros da coorte de 1976 nas escolas de 

SEL-l e SEL-2 mostravam-se significativamente menos satisfcitos 

com a vida do que aqueles que freqUentaram escolas de SEL-3. A 

porcentagem (ajustada) dos matriculandos negros na categoria "mui

to satisfeito(a)", nas eseolas mais competitivas do G&EP. c 12 pon

tos pereentuais inferior it das escolas de SEL-3 (33% versus 21 %). 

Esse mesmo processo de ajuste resultou numa diferen<;a de apenas 2 

pontos percentuais ao consideramos 0 total de matriculandos.50 

Presumimos que os estudantes negros que frequentam as facul

dades e universidades mais seletivas sao especialmente propensos a 

partir para a vida confiando em que estao preparados para se sair 

bern e para ser aceitos. Como disse urn matriculando negro que havia 

tirado boas notas numa das instituic;oes mais seletivas, "Que mais eu 

poderia ter feito?" Quando individuos como esses cnfrentam proble

mas reais, ou ate imaginarios, e provavel que tendam mais do que os 

formandos brancas das mesmas escolas, au os diplomados negros 

de instituic;oes ligeiramente menos seletivas, a se perguntar se haveni 
" 
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alguma coisa seriamente errada - na sociedade ou neles mesmos - e 

a sentir urn certo grau de insatisfac;ao com a vida. 51 

Embora as cxperiencias frustrantes (e, quem sabe, outras ten

soes ainda nao identificadas) contribuam para nfveis mais baixos de 

satisfa~ao, ate mesmo entre os africano-americanos mais bern pre

parados, outra de nossas constatayoes e que a renda excepcional

mente elevada "derruba" todas as outras variaveis. Considerando as 

pessoas que tern renda familiar muito alta, acima de 150 mil dol ares 

anuais, nao hi diferen<;a discernivel entre os matriculandos negros e 

bran cos quanta a satisfa<;ao com a vida. (As percentagens ajustadas 

dos matriculandas muita satisfeitos com sua vida foram de 53% do 

total de matriculandos e 51 % dos negros, isoladarnente considera

dos.) Abaixo desse.nivel maximo, no entanto, 0 grau de satisfa<;ao 

come<;a a divergir substancialmente. Mesmo no padrao de renda "alta", 

entre 75.000 e 149.999 d6lares/ano, houve muito mais brancos do 

que negros dizendo-se muito satisfeitos (43% versus 32%), e as de

fasagens continuam a sc ampliar nos nfveis de renda media e baixa 

(derivados dos resultados da regressao do Apendice D, Tabela D.6.S). 

Ao que parece, apenas 0 pequeno numero de famflias negras situadas 

no topo da escala da distribui<;ao dc renda sente-se essencialmente 

livre das tens6es e pressoes associadas a ser negro na America. 

*** 

o sucesso dos matriculandos negros da coorte de 1976, na ob

tcn~ao de graus universitarios avanc;ados e de bons empregos, forne

cc uma resposta parcial a indagayao sobre se esses estudantes mere

ciam ser admitidos nas institui<;6es do G&EP, para come<;o de con

versa. Suas contribui<;6es fora do ambito do trabalho proporcionam 

uma confirma<;ao adicional. Apesar de todo 0 seu sucesso econ6mi

co, entretanto, e de todas as suas contribuiyoes para a comunidade, 

esses dip10mados negros ainda tern uma renda familiar modestamen

te inferior ados bran cos equiparaveis. Mostram-se tambem menos 

satisfeitos com areas importantes de sua vida. Essas defasagens nao 
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surpreendem nem sao necessariamente pcrmanentes. Dificilmente se 

poderia esperar que 0 legado de desigualdades raciais houvesse desa

parecido par completo. mesma para os indivfduos talentosos deste 

estudo. decorridas apenas tres decadas desde 0 movimento pelos 

direitos civis. 

Par urn prisma societario mais amplo, e animador ver quantos 

desses indivfduos - ainda na casa dos trinta anos - ja lidcraram vari

as ripos de iniciarivas civic as, inclusive arividades relacionadas com 

as necessidades de comunidades locais e com as faeuldades e uni

versidades em que eles se formaram. Alem disso, seus "primos" mais 

novos - os matriculandos de 1989 - dao rod as as indica90es de se 

estarem peIo menos equiparando a esse hist6rico de contribui<;oes 

para a soeiedade civil. Os ex-alunos negros dessas escolas ja de

monstraram uma tendcncia acentuada a "retribuir" atraves da partici

pa9ao e da lideran,a, tanto fora quanto dentra do local de rrabalho. 

Esse cspfrito dvico, mais revelado pelos atos praticados d? que pe

las boas intcn<;oes manifesladas, e demonstrado ao longo do tempo 

atraves do trabalho voluntario em escolas, comunidades, museus e 

tad a sorte de associa<;ocs dvicas, decerto constitui urn irnportante 

indicador do '"merccimento". 

Notas 

l. Tocquevilk [18401, 1990, p. 106. 

2 

3. 

4. 

5. 

Sok. 1996, p. 326-327. 

Exemplo disso e a famosa frase de Woodrow Wilson, "Princeton a servi~o da 

Na~ao" (cunhada quando e!e foi reitor dcssa instituio;ao de ensino) 

Oberlin c uma exce~ao notuvcl. par ter uma longa tradi~ao de preparar estu

danles negros para papeis de lideran<;a. 

Indagou-se aos respondemes se. durante 0 ana anterior (1994-1995), des tinham 

sido participantes ou Ifderes de um ou mais de treze tipos definidos de a!ividades. As 

categorias incluiram organizaq6es juveni~ (cscoleiros, Little League [Iiga de limes 
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6 

tl. 

7. 

t2. 

10. 

II 

de bcisebol para crian~as de ate doze anos] etc.): associa<;:6esprofissionais/comerci_ 

ais: agremia<;Oes politicas ou organizar.;ocs polfticas; atividadcs rcligiosas: organiza

r.;6cs de apcrfei~oamento das comunidadeslbairros e de direitos civis; serviqo ~ocial 

ou trabalho de assistcncia SOcial. como 0 voluntariado em hospitals; c1ube~ espor

tlVOS: organizar;6es culturais, tais como museus: diretorias de escolas Oll oulras 

organiza~6es de ensino. nos niveis elementar ou secundario: atividades de ex

alunos no nive! superior; e grupos ambientalistas ou preservacionistas (vcr a lista 

completa na seqiio C do questionario, reproduzido no Apendicc A). Tambern se 

indagou aos respondentes se eles tinham sido participantcs ou I(deres em alguJll ano 

anterior. Na maior parte de nossa analise, concentramo-nos no envolvimento 

durante 1995, uma vel. que confiamos mais na fidedigmdade das respostas Jigadas a 
urn ano especifico (receme) 

Setor independentc. 19':)6, As cifras indicadas no texto referem-se a faixa 

ctaria de 35-44 anos. Convcm assinaiar, cntretanto. que um dos tipos de ali vi

dade de nossa Iista (esportes e cJubes esportivos) nilo tenderia a corrcsponder it 

defini~iio do Gallup de "fazer trabalho voluntario" 

Associa~6es de Pais e Professores, (N. da T.) 

Os dados colhidos no tcrceiro trabalho de acompanhamento sobre 0 High School 

alld Beyond. Senior Cohort. 19R6 [Curso Secundario e Formar;ao Posterior. Coone 

de Terceiranistas. 1986J nao mostram. essencialmente, nenhuma diferenr;a na parti

cJpa~iio em agremia<;oes poiftJcas, no trabalho voluntario organizado. em grupos 

Inenirios/aJ1fstlcoS, em organiza~6cs educucionais e em organiza~6es asslstenciuls. 

Os negros envolveram-se mais do que os brancos nas organiza~oes juvcnis. em 

atividades relacionadas a Igreja e em grupos comunit:irios, Os brancos envolveram-~e 
mais em organizar;6es profissionais e em equipes ou clubes esportivos. 

A diferenp nos indices de participa~ao na forp de Irabalho afeta do mcsmo 

modo as cifras relativas a paJ1icipar;ao feminina em associa~6es profissionaJ~ e 

comerciais. Quando restringimos a comparao;<io as mulheres que trabalhavam 

em honirio integral, ressurgiu 0 "padrao masculino", de participa~ao ligeira

mente maior das brancas do que das negras. 

As regressoes logisticas separadas para cada um desses tn~s conjuntos, preditlvas 

dc que um individuo exercera uma funr;ao de lideranr;a, sao mostradas no 
Apcndice D. Tabela D.6. I 

Mernbros da sociedade honoraria do mesmo nome, fundada em 1776. qlle reune 

os alunos das faculdades norte-amerkanas de humanidades e ciencias que obtcm 
as notas mais e\cvadas. (N, da T.) 

Pode-se fazer a mesma afirmar;ao sabre as diferenr;as de status s6cio-econ6mi

co. que pouco tem a ver com os padroes postcriores de Iideranrra civica (Apen
dice D, Tabela 0.6.1) 

Toda" essas relar;oes prevalecem quando se faz 0 controle por outras variaveis. 

o Setor emprcgatfcio tambem se correlaclOna com as atividade:-. de lideranr.;a. 



278 

12. 

13. 

14. 

15 

16. 

17. 

o CURSO 1)0 RIO 

mesmo depois de controladas as variaveis da rcoda e do grnu de instru95.o 

utingido. Em gera\' os profissionais aut6nomos e os que trabalhavam para 

entidades sem fins lucrativos mostraram maior probabilidade de liderar organi

za<;6es clvicas do que os das organizucocs com fins lucrativos ou do setar 

governamental. (Ver as regress6es subjacentes no Apendice 0, Tabela 0.6.!). 

Os que freqUentaram escolas de SEL-3 mostraram maior probabilidade de ter 

filhos que os freqiientadores das escolas de SEL-J e SEL-2; alem disSQ, mostra

ramose finis propensos que os alunos destas ultimas a liderar atividades nessa area, 

··mantida a igualdade das demais condi~6es" (ver os resuimdos da rcgrcssao mdl

tipla no Apendice D, Tabcla D.6.1 A). 

As pen..:entagens reais (nao ajustadas) dos Hderes de organiza!(5es comunitunas 

e de assislencia social entre Os homens negros foram de 20% nas escolas de 

SEL-I, 17o/c nas de SEL·2 e 14% nas de SEL-3. Na regressao mais ImpOitantc 

com variaveis multiplas (Apendice D, Tabela D.6.IA, Modela 2), a forma!(5.o 

em instituit;5es de SEL-I e SEL~2 (em contraste com a de escolas de SEL-3) 

tem uma forte correlat;ao com a exercfcio da liderant;a no conjunto de ativida· 

des comunitarias e de assistencia social. 

Esse rcsultado e urn acn;:scimo importante ao estudo de Davidson e Lewis \ 1997) 

sabre estudantes que haviam freqUentado a faculdade de medicina da Universidadc 

da California em Davis. Esse estudo indagou sabre as caracteristicas do excrdcio 

profissional dos medicos safdos das minorias, mas nao investigou sua participa

<rao civica. Embora os autores nao tenham encontrado grandes diferen<;as nos 

lipos de pniticas adotadas pelos alunos "regulares" e pel os de ''!.;onsidera<rao 

especial", nossos resultados indicam que seria um erro concluir que nao existem 

diferen~as entre os grupos raciais, no tocante as contribui!(oes civicas Akm 

disso, um estudo anterior da Associa<;ii.o Norte-americana de Faculdades de Medi

cina canstatou que os medicos proveniemcs das minorias tjnham mais probabili

dade que outros de cui dar de populat;6es com um grau insuficiente de assiSh!ncia 

medica. Vcr Association of American Medical Colleges (1996), p. 36. 

U rna porcentagem mais c1evada de negros com tHulos de p6s-gradua~aa tam

bern ocupava cargos de lideranr;a nos conjumos de atividades de ex-alunos e de 

atividades voltadas para os jovens e para a educu!(ao. 

Putnam, 1995, p. 73. 0 autor afirmou que. "[dJecomposta par lipos de grupo. a 

tendencia descendente e mais acentuada nos grupos relacionados com a Igreja. 

nos sindicatos de trabalhadores. nas organiza~oes fraternas e de veterunos enos 

grupos voltados para 0 servi!(o de ensino" (p. 72). Ele especulou que esse dcclfnio 

no engajamento civico talvez resulte de for<;:as persistentes. como 0 alto indice 

de mobilidade geogr<ifica e a consequente necessidade de muita "reinsen;:ilo". as 

lransforma<;:oes geograficas e os efei[Qs da tecnologia, especial mente da te1evi

sao, na maneira como as pessoas gastam suas horus de lazer. 

Ladd, 1996. 
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18 Wilson, 1987, p. 7 

19 Loury [1985], J 995. p. 48-49. 
20. 

21. 

22. 

Gates. i99!L 

"A arrao afirmativa ) por sua .. . . .. , . propna natureza, ~ uma estratcgia de cima 
par<J baiXO. dcstmada a preparar 0 tcrreno para as pessoas das classes media c 

trabalhadora capazes de aproveltar as Oportunidades que Ihes silo neO'adas par 

ca~s~ de seu genera ou de seu status etnico." Patterson, 1997, p. 15~. . 

Wilham Julius Wilson (1987) cunhou essa expressao e assim a definiu: "lnclucm. 

se nesse grupo os indivfduos a quem faltam forma<;:ao e aptid5es. e que vivenciam 

o suoemprego a longo prazo ou nao integrum a for<;a de trabalho. as individuos 

que cnveredarn pelos crimes de rua e OUlras formas de comportumento aberrantc. 

e as fam{lias que vivem perlodos prolongados de penuria e/ou dependencia da 
prevldencia social" (p. 8). 

23. o n~l~ero de respondentes negros do grupo de controle 15 pequeno demais para 

permHlr compara90es fidcdignas por tipo espccifico de atividade civica. Entre

tanto. cornbinar homens e mulheres e usar os conjunros de atividades anterior. 

mente descritos permite-nos fazer compara<;:oes significativas. Os padr5es sao 

claros em dois conjllntos descritos no texto: as matriculandos negros do G&EP 

mostraram mais probabilidade de Jiderar do que os matriculandos bran cos do 

mcsI~O universo c do que a amostra nacional de matriculandos negros. No 

tercelJ"o conjunto (atlvidades voltadas para as jovens e a educa~ao), a porcen

tagem de Hderes negros do G&EP foi Iigeiramente superior ados li"deres negros 
da a.mostra do grupo de controle. 

24 
25. 

26 

27. 

28. 

29. 

:w. 

West. 1993. p. 54. 

Todas es.sas percentagens sao superiores as encontradas (entre lodas as ra<;as) 
na pesquisa com 0 grupo de controle nacional. 

Do lotal de homens negros matriculados nas institui<;5es do G&EP. 9% exerce

ram papeis de lideran!(a em algum momento. comparados a 6%, do total de 

homens brancos corresj)ondentes. Ver no Apendice D, Tabela D .6.2. a docu-
menta!(5.o sobre todos os resultados citados nesta se~iio. 

Ver Apendice D, Tabela 0.6.2. Os dados censitarios registram percentagens 

mais oalxas de e1citon.:s na faixa ctaria de 35·44 an os _ 64% do total de n~rte
american os e 81 % dos diplomados em universidades teriam votado em 1992 

(U.S. Bureau of the Census. 1997, p. 288, tabela 462). 

Pascarella e Terenzini, 1991, p. 277-278). 

A coorte de 1989 C ligeiramente menos conservadora que a de 1976, tanto nas 

qllestoes ccon6mieas quanto nas sociais. 0 que interpretamos sobretudo como 
um fenomeno do cicio de vida. 

Os nfveis mais altos de ins(rll(.:iio estiio associ ados a taxas de natalidade mais 

baixas nas faixas etarias especificas, e a fecundidade entre as mUlheres altamen

tc instruidas tern decrescido ha pelo menos tres decadas. Alem disso, existe uma 
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lendeneia bem documentada a procnaltao mais tardia. que e mais pront!llciada 

entre as mulheres !nstruidas. Vel' Rindfuss. Morgan e Offutt, 1996. 

Houve tarnbem algumas diferen~as entr~ as grupos do G&EP e os grupos 

nacionais quanta as perecntagens dos que nunca se casaram, mas essas difercn

((as foram muito mcnores e, em muitos casos. n50 diferiram significativamente 

de zero Comparamos os resultados do G&EP com os dados nacionals registrados 

no reccnscamento. e nao com as cifras obtidas na pesquisa de nosso grupo de 

contra Ie nacional. principal mente porque as dados censitririos pt:rmltem com

para~6es entre negros e brancos. ao pusso que isso nao ocorre com os d~dos do 
grupo de controic (e os dados censitarios sao tambcm muito menos su:t:!:os a 

diston;ocs da resposta). Convelll notac entretanlO. que 0 indice de divon:!os e 

separayoes registrado entre todos o~ diplomados do levantamento do grupo de 

controlc (5% J foi menor do que 0 rt:gistrado no recenseamenlO. Esse resultado 

talvez se deva, em parte. ao tamanho e u dire\ao da diston;:ao da res posta no 

O'rtlpO de controle discutida no Apendke A. As diferen~as na forlllul::u,:ao ex ala 

~as perguntas us~das nos ]evantamentos do G&EP e do grupo de contr~le, em 

conlraste com as formula~oes usadas pelo Censo. tambem podem aJudar a 

explicar csses padroes. 
Nao mostramos as distribui(foes detalhadas da renda familiar, amilogas as cur

vas de renda acumulada apresentadas no Capitulo 5, porque as forlllas dos dois 

conjuntos de curvas sao muito parecidas. Um numero relativamen!e grande de 

diplomados negros e brancos do universo G&EP, COOrle de 1976. !nformou 

uma renda familiar media superior a I.'iO mil d6lares anuais (Apendlce D, Tabcla 

D.6.3) 
Nao nos foi passive! distinguir cssas duas fontes de renda familiar adicional, 

porque as pesquisas do G&EP nao fizerum pcrguntas explicitas sobre a re~da.dc 
cada c6njuge ou sobre a renda proveniente de bens patnmoniaJs (ver Apendlc~ 
AJ. Convem cnfatizar que a medida da renda media auferida que aparece aqUJ e 

a renda media de lOdos as diplomados, qualquer que seja sua situa~ao na forlt a de 

lrabaJho, a qual constitui a medida relevante para se cOlllparur com a renda 

familiar media do total de diplomados: as cifras rclativas a renda media usadas 

no Capitulo .'i restringiram-se 11 remllnera,<uo dos trabalhadores em regime de 

horario integral. 

34. De fato. a renda familiar media dus brancas casadas da popula,<uo do G&EP que 

nao trabalhavam fora mostrou-SC maior do que a renda familiar media das 

mulheres casadas (brancas e negras) que trabalhavam em horario integral ou em 

regime de meio expediente (Apendice D. Tabela D.6.4). 

35 S; restringirmos as compara<;6es dentro da popula<;ao do G&EP as mulheres 

casadas. as diferen(fas de renda familiar entre negras e bran cas diminuirao mui

to. As diferenps globais conforme a ra<;a sao acentuadamente influenciadas 

pel as diferen<;as no estado civil (A pend ice D. Tabela 0.6,4). 
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36. 

37. 

38. 

19 

40. 

41. 

-+2. 

A pcrgunta exata no questlOnario de pesquisa do G&EP foi: "Em geml, quao 

satiskito(aJ VOCl: diria estar com sua vida atual? Diria que esla: Muito 

satisfeito(a); Razoavclmente satisfeit.o(a); Nem satisfeito(a) nem insatisfeito(a); 

Meio insatisfeito(a); Muito insatisfeito(a)." Os resultados globais dos 

marriculandos do G&EP de 1989 foram essencialmentc iguais aos dos de 1976. 

Esses pad roes sao compativeis com as resultados de pesquisas rcalizadas na 

de-cada de 1970. Em seu estudo pioneiro. Campbell, Converse e Rodgers (1976) 

constataram que "(a)s mulheres negras scntium-se ( ... ) muito mt!no" satisfcitas 

do que os homens. negros ou brancos" (p. 465). Eles tambem constataram 

diferen~as entre as gera<;6es (os negros mais jovens afirmaram-se menos satl$

fWos do que os mais velhosJ. 0 mais fundamental de tudo foi sua eonstatu\ao 

de que ··(t)odos os nfveis educacionais dos negros exibiram indices mais baixos 

de satisfa<;ao com a vida do que os brancos" (p. 467). Posteriormente. Campbell 

(1981) publieou uma versao mais popular do mesmo estudo. 

Perguntou-se aos respondentes do questionario: "Quanta satisfa\uo voce cx

tfai de suas amizades [atividades fora do trabalho. salide etc.]? (I) Enorme: (2) 

Grande: (3) Bastante grande: (4) RazoaveI; (5) Alguma; (6) Pouea; (7) Nenhu

ma." 0 enuncludo diferenle dus perguntas e as escalas diferentes reflctiram 

nosso interesse de fonnuhi-Ias de maneiras que permitissem compara~oes com 

o Levantamento Social Gerul (LSG) descrito adiante. As respostas das coortes 

de 1976 e 1989 encontram-se resumidas no Apendice D, Tabela 0.6.5. 

Hj uma clara dift:renp t!ntre esses resultados sobre campos especificos nos 

homt!ns da t.:oorte de 1989 c os resultados na satisfa<;ilo global Os hornens 

IJt!gros da coorte de 1989 mostraram-st! bern menos propensos a eSlar muilO 

salisfeilOS com a vida em geral do que os bruncos (32'k- versus 399bJ, a despcito 

dus rcspostas simJiares dadas as perguntas referentes u satisfa"ao em areas 

especfficas. Suspeitamos que ao menos parte da explica"ao disso estu em que a 

satisfayuo no traba!ho nao c inclufda nesses campos. e vimos no Capitulo 5 que. 

de modo gt:ral. os negros mOSlraranHiC menos satisfeitos no trabalho do que os 

brane(ls. 

o aspecto mais peculiar desses resultados roi que. na umostra naClOnal, os 

negros afirmaram-se expre"sivamcnte mais satisfeitos com sua saudt! do que os 

integrantes negros da coorte do G&EP. Esse padr50 tambem foi constatado 

cntre os pesquisados brancos. ainda que menos pronundado. Nao temos nenhu

ma explicultuo. 

A lIlesma conclusao aplica-sc aos matdculandos mais recentes. Entre os inte

grantes do. coorle de 19R<). nao h,i uma re!a<;:ilo consistente entre os escores no 

SAT e 0 grau geml de salisfa<,:50 expresso pel os matriculandos negros ou braIJ

CllS do banco de dado~ G&EP (Apendice 0, Tabela D.6.6). 

Vcr Apcndice D. Tabda D.6.7 As diferen<;:as no grau de satisfa<,:ao t:ntre os 

c1assificados no ter<;o superior e no terlt0 medio das turmas tambt!11l pareccram 
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vanur urn poueo de acordo com a rU(fa, mas forum inconstantes Os matriculandos 

ncgros do ten;o m6dio mostraram a mesma probabilidade de estar muito satis~ 

feitos com a vida que os matriculandos negros do ten;o superior, ao passo que os 

matriculandos brancos do ter<j:o media da coorte de 1989 tiveram uma probabi

lidade menor de se mostrar "muito satisfeitos" do que seus equivalentes do 

(er~o superior. 

43 Esse padrao oao se aplicou, no entanto, aos matriculandos da coorte de ISl89. 

Nesta, os estudantes negros que frequentaram escolas de SEL-3 dcclararam-se 

significativamente menos satisfeitos com a vida do que as que rreqiientaram 

institui!foes de SEL-I e SEL-2. 

44. Os detcotores de graus universitarios avanr;ados tambem tern mais probabilida

de de estar muito satisfeitos com a vida do que as que (em apenas a bacharelado, 

as quais, par sua vez, mostram-se mais satisfeitos do que as indivfduos que nao 

conclufram a faculduck. Esse padrJo e an:ilogo a constuta<;ao. fdta alguns an os 

atras, de que Os alunos que haviam abandonado a universidade estavam menos 

satisfeitos com a vida do que as formados no curso secundario ou no bacharela

do (Campbell. Converse e Rodgers. 1976, p 137). Entre os portadores de gruus 

universitarios avanr;adas, as diplomados em medicina eram as que mais tendi

am a se induir na catcgoria dos "muito satisfeitos com a vida", scguidos pel as 

farmados em administra<j:ao c direito. Os dctentores de mestrado pareciam mais 

propensos a cstar muiro satisfeitos com a vida do que as portadores de dou!O

rados. Nesses aspectos. os matriculandos brancos e negros do universo G&EP 

exiblfUm padroes muito simi lares. 0 controle das diferen<;as de Ollll"as vari:i

veis, em especial a renda familiar, reduziu essas diferen~as. mas nao as diminou 

par completo. Em particular, as negros e brancos que se formaram em medici

no. au fizeram mestrado continuaram significativamente mais satisfeilos com a 

vida do que os outros matriculandos do banco de dados G&EP, mesmo depois de 

Iev,1rmos em coot.1 as difcren<;as associadas il. renda e oulros variilvcis (Apendi

ce D, Tabela D.6.S) 

45. No. coorte de 1989. a difcren<;u real entre negros e brancos roi de 12 pontos 

percenluais (28% versus 40%). A diferen<j:a ajustada ficou em 10 pontos (30'Yc 

versus 40%). Para a regressao iogfstica subjacente a esses dados. vcr Apcndice 

0, Tabela 0.6.8). 

46. Case, 1997, p. 209. 

47 Schuman et at.. 1997, p. 277. Vcr tambcm Bobo e Suh, 1995. 

4i:S Schuman er al.. 1997, p. 276-277: vcr tambcm 0 resumo que os autorcs fazem 

dos dados de pesquisa. Ver ainda Feagio e Sikes (1994l. Hochschild (199S), 

Baba e Suh (1995) e as fontes dtadas nesses estudos e em Case (11)97). 

49. Hochschild, 1995, p. 72. 

50 As propon;6es ajustadas foram calculadas a partir das regressoes apresentadas 

no Apendice 0, Tabela 0.6.8. utilizando as metodos descritos no Apendice B 
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J:i assinalamos que as diferenras reais (- . d) ... nao aJusta as no grau de satisfa!fao, 
can forme a seletividade escolar. foram muito menores entre os matriculandas 

negros e inexistentcs no total de matrieulandos: a principal razao disso e 0 

canjunto de associar;6es que ligam a seierividade escolar. a renda familiar e a 

satisfal,:iio com a vida. Como se pode ver no Apendice D, Tabelo. 0.6.8. os 

coeficientes das vari<iveis de selctividade escolo. fo-a", mo'·!o y.. malOres entre as 
matriculandos negros do que no total de matriculandos. 

Como informamos antes (nota 43), a rela<;ao entre a seletividade escolar e a 

~atlsfa~ao com a vida correu no sentido inverso entre as matriculandos do. 

cOOfle de 1()89. Sao duas as interpretayoes possivcis. Uma e que as negros que 

freqiJentararn as inst!tuI~Oes mais seletivas em anos rnais recente.'; depararam 

com menos frustfa(;:6es do que seus predecessore~. A outra c que as matriculandos 

de 1989 nao sairam da universidadc \inclusive dos cursos de p6s-graduo.r;50 e 

form~:ao.em profissOes liberais) h:i tempo suficiente para terem passado par 

expenenc!as compo.raveis as dos estudo.ntes da coorte de 1976. 



CapItulo 7 

Urn olhar retrospectivo: vis6es 
da vida universitaria 

Diversos crfticos das admissoes sensfveis a ras:a argumentam _ 

como fez Dinesh D'Souza em flliberal Education - que "as universi

dades norte-americanas estao dispostas a sacrificar a felicidade futum 

de muitos jovens negros e hispanicos. a fim de obter diversidade. re

presentac;ao proporcional e 0 que elas consideram ser urn progrcsso 

multicultural". Como vimos enfatizando ao longo deste Iivro. as expe

riencias dos estudantes negros admitidos nas escolas do Banco de Dados 

Gradua,ao e Experiencia Posterior em 1976 e 1989 sugerem Dutro 

ponto de vista. Seus indices de diploma,ao e (no caso dos matriculandos 

de 1976) sua hist6ria de vida posterior falam par si. Mas. sera que 

esses alun05 arcaram com autTos custos? Teni a diversidade de pontos 

de vista que Ievaram para 0 campus sido obtida a custa de sua propria 

experiencia educacionaI? "Nao estariam esses estudantes muita me

Ihor", como indagou D'Souza, "( ... ) num lugar em que pudessem adap

tar-se com mais facilidade [e] competir com pares equipaniveisT'1 

Apesar dos diplomas de estudos avan,ados que as individuos rece

beram, 0 montante de dinheiro que auferem e as atividadcs cfvicas de 

que participam revelem certos fatos particulares de sua hist6ria de vida. 

a percep~ao que as pessoas tern de suas experiCncias constitui uma "rc

alidade" diferente. que tambem c importante. Algumas, ao voltarcm as 

oIhos para uma infancia que teve tada a aparencia extema de uma epoca 

tradicionalmente feliz - festas de aniversario, pais amorosos e uma cas a 

agradavel -, mesmo assim podem nao relembra-Ia como uma fase feliz: 

nesses casas, todos as dadas extemamente comprovaveis sao irrelcvantcs. 

em cefta sentido. Quando nos dispusemos a avaliar como se safram na 

vida as pessoas que haviam freqUentado as faculdades e univcrsidades 

285 
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do grupo G&EP, quenamos descobrir nao apenas os fatos objetivos de 

sua historia, mas tambem 0 impacto que 0 curso superior exercera em 

suas avalia,6es subjetivas de sua propria vida. Ao considerar 0 valor das 

experiencias educacionais - e sobretudo das dos estudantes vindos das 

minorias -, querfamos saber como esses pr6prios ex-alunos avaliavam 0 

que haviam aprendido ese, ao olharem para tnis, acreditavam ter feito a 

escolha certa ao frequentar uma faculdade seletiva. 

Come,amos por examinar 0 grau de satisfa,ao dos estudantes do 

G&EP com seu curso de gradua,ao, uns vinte anos depois de eles se 

haverem matriculado. Estariam os africano-americanos menos satis

feitos do que os brancos? Estariam os matriculandos de 1989 mais 

ou menos satisfeitos do que os que ingressaram na faculdade treze 

anos antes? Ate que ponto os escores no SAT e a classifica,ao na 

tunna se correlacionavam com a satisfa~ao dos estudantes? 

Interessamo-nos tambem pelos "arrependimentos" expressos por 

esses ex-alunos. Quantos teriam optado por uma escola diferente. se 

pudessem refazer sua escolha? Teriam selecionado uma carreira di

ferente? Teriam passado mais ou menos tempo estudando, exercen

do atividades sociais ou participando de varias atividades 

extracurriculares? Por fim, queriamos saber que tipo de qualifica

~5es esses ex-alunos consideravam importantes na vida e ate que 

ponto achavam que sua experiencia universitaria as tinha desenvolvi

do. Ao Iigar as respostas recentes as informa~5es voluntariamente 

fornecidas pelos mesmos indi vfduos na ocasiao em que se submete

ram ao SAT, pudemos companir 0 que os estudantes tin ham dito que 

precisavam aprender, ao ingressar na faculdade em 1976, e 0 que 

acreditavam - passados vinte anos - ter realmente aprendido. 

Satisfa<;ao com a faculdade 

Medidas globais 

Os matriculandos do G&EP de 1976, em ampla maioria, manifesta

ram satisfac;ao com 0 ensino recebido nos cursos de graduac;ao. Mais de 
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60% se disseram "muito satisfeitos", guase 90% estavam muito satisfei

tos ou razoavelmente satisfeitos, e apenas 6% mostraram-se insatisfci

tos (Apendice D, Tabela D.7.1). Esses numeros sao particularmente 

nataveis, vista que se referem as instituiC;5es em que os alunos se matri

cularam inicialmente e incluem nao s6 os que se formaram nessas esco

las, mas tambem os gue se transferiram para outras, nas guais posterior

mente se fannaram, e ainda os que nunca chegaram a se bacharelar em 

faculdade alguma. Como seria previsivel, os estudantes gue concluir.m 

os cursos nas escolas do G&EP em gue haviam ingressado original men

te foram mais positivos em suas avalia,6es do gue os alunos g"ue sairam 

antes de se formar. Dois ter,os dos matriculandos form ados nas escolas 

de sua primeira op~ao disseram-se '''muito satisfeitos", em contraste com 

40% dos gue se transferiram e se formaram noutras escolas, e 32% dos 
gue abandonaram os estudos e nao chegaram a se formar. 

Esse e 0 padrao gue seria espenivel, visto gue as decis6es de pectir 

transferencia ou abandonar os estudos teriam sido motivadas. 

presumivel~e~te. pela decepc;ao com algum aspecto da escola em que 

o aluno hav .. mgressado originalmente2 0 surpreendente e que 3/4 

dos formandos transferidos disseram-se "muito satisfeitos" ou "razo

avelmente satisfeitos" com Sua primeira escola; similarmente. dentre 

os que abandonaram as estudos e nao se fonnaram noutros lugares, 

71 % se declararam muito satisfeitos ou razoavelmente satisfeitos (Apen

dice D, Tabela D.7.1). Muitas decisoes de transferencia ou abandono 

dO.s estudos foram precipitadas, provavelmente, por problemas finan

celros, educacionais, de saude ou outros, que nao tiveram urn retlexo 

adverso na escola. 0 ponto a ser enfatizado e gue 0 grau de satisfaqao 

expresso pelos alunos gue se formaram nas escolas de sua primeira 

Op,ao (grupo em que nos eoneentraremos, em boa parte deste capitu

lo) dlfere apenas em pequena medida do grau de satisfa,ao expresso 
pelo total de matriculandos. 

Conquanto houvesse algumas diferen,as, as respostas nao varia

ram marcantemente conforme a rac;a ou 0 genera. Matriculandos 

negros e brancos, mulheres e homens, expressaram urn alto grau de 
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satisfa,ao com sua educa,ao na faculdade. Na coorle de 1976, urn. 

porcentagem ligeiramente mais alta de matriculandos brancos, com

parados aos negros, mostrou-s~ "muito satisfeita" au "razoavclmen

te satisfeita", porem as diferen,as foram despreziveis (Gnifico 7.1. 

painel superior). Do total de matriculandos negros - incluindo as que 

se transferiram e as que nunca receberam a grau de bacharel -, .pe

nas 6% manifestaram algum grau de insatisfa,ao, e apenas 1-2% se 

disseram "muito insatisfeitos". As percentagens correspondentes entre 

os matriculandos brancos foram quase identicas. 

Os matriculandos do G&EP de 1989 manifestaram, se e que isso 

e possivel, uma satisfa,ao ainda maior com sua educa,ao do que 

seus predecessores da coorte de 1976. Em todos as quatra subgrupos 

- negros e negras, brancos e brancas -, as percentagens de 
matriculandos que responderam "muita satisfeitos" au "razoavelmente 

satisfeitos" foram mais altas na coorte de 1989 que na de 1976 (Gni

fico 7.1, painel inferior, e Apendice D, Tabela D.7.1). Em geral. as 

niveis de satisfac;ao aumentaram 2 a 7 pontos percentuais entre as 

duas coortes; os aumentos foram maiores entre as homens negros 

do que em qualquer outro grupo. 

Esse aumento de satisfa,ao com a bacharelado, registrado da cootte 

de 1976 para a de 1989, foi um tanto surpreendente, ja que se poderi. 

supor que as afastados da faculdade ha mais tempo (e que, em geral, 

tiveram muita sucesso na vida) tenderiam mais a tef uma retrospcctiva 

favoravel de suas experiencias universitarias do que aqueles que safram 

da f.culdade em data mais recente, e que talvez se sintam menos segu

ros quanta ao que Ihes reserva a futuro. E claro que alguns fatores 

extemos podem ter respondido par isso. No correr do tempo, as popu

la,aes estudantis, as institui,aes de ensino e a sociedade que as cerca 

modifieam-se (par exemplo, as oportunidades de emprego logo apos a 

conclusao da faculdade podem ser melhores para as matriculandos de 

1989 do que foram para as de 1976). Vista nao termos como distinguir 

entre esses muitos fatores, nao nos inclinamos a atribuir grande peso as 
pequenas diferen,as nos resultados obtidos nas duas coottes. Talvez a 

PARTlCIPAC;AocivICA E SATlSFA<;'AO COM A VIDA 
289 

valor principal dos nilmeros relativos a de 1989 esteja em eles confirma

rem as padroes gerais evidenciados nos dados da coorte de 1976, e em 

sugerirem que nao houve queda da satisfa,ao entre as COortes de inares-
so mais recentes. 1:'> 

Gr~~co ?l. P~rc~ntagem de Matriculandos "Razoavelmente Satisfeitos" 
ou MUlto Satisfeltos" com a Graduac;ao, Conforme a Rac;a e 0 Genero. 
Coortes de Ingresso de 1976 e 1989. ' 

75% 

50% 

25% 

Coorte de ingresso de 1976 • Razoavelmente satisfeilo 

o Multo salisfeito 

O%~~~~~~~~~ __ ~~-L __ ~ 
Negros Brancos Negros 

MJlher 

Coorte de ingresso de 1989 • Razoavelmente satlsfeito 

o Multo sat/sfeito 

Mllher 
Ho""m 

Fonte; Banco de Dados Graduar;50 e Experiencia Posterior. 

Brancos 
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Comparafoes entre negros e brancos 

As pequenas diferen,as que encontramos entre negros e bran

cos, ao considerarmos as respostas de todos as matriculandos, de

saparecem quase por completo ao nos concentramos no que, sob 

certos aspectos, e urn grupo em mel hares condi,6es de avaliar a 

conjunto de sua experiencia educacional - as que permaneceram nas 

escolas de sua primeira ops;ao, escolheram uma carreira e se forma

ram,] Cerca de 2/3 (65%) do total de graduados negros da coorte de 

1976 do G&EP disseram-se "muito satisfeitos" com as faculdades 

frequentadas; 67% dos graduados brancos sentiram-se da mesma 

maneira, Essa diferen,a de 2 pontos percentuais reduz-se a apenas I 

ao controlarmos pelas diferen,as de notas e outras variaveis "durante 

a faculdade" e as resultados posteriores na vida, tais como a renda 

familiar. N.o ha rela,'o estatisticamente significativa entre a ra,a e a 

satisfa,'o com a faculdade entre as integrantes dessa coorte - au 

entre os da coorte de 1989.' 

Como relatamos no ultimo capitulo, os negros e negras que in

gressaram em 1976 nas escolas seletivas do G&EP revelaram-se, em 

media, expressivamente menos satisfeitos com sua vida do que seus 

colegas brancos; a ressonancia dessa constata,'o foi ampliada pelo 

fato de a maior parte dessa defasagem na satisfa,'o com a vida haver 

persistido, mesmo quando foram lev ados em conta as marcadores 

das realiza,6es (diplomas de p6s-gradua,.0 e diferen,as de renda), 

Vemos agora que tal defasagem n'o existe quando se fazem pergun

tas as mesmas pessoas sabre sua satisfa,'o com a faculdade. Os 

negros e negras que se formaram nas institui,6es do G&EP, ao que 

parece, tern ideias muito diferentes sobre suas experiencias universi

tarias e sabre sua vida em geral. Essa disjun,'o entre a satisfa,ao 

com a faculdade e a satisfa,'o com a vida e ainda mais pronunciada 

quando c1assificamos as estudantes negros de acordo com a 

seletividade das escolas frequentadas. Os que frequentaram as csco

las de SEL-I, que eram as menos satisfeitos com a vida, foram as 

mais satisfeitos com a experiencia do bacharelado; inversamente, os 
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que frequentaram as escolas de SEL-3 mestraram-se mais satisfeitos 

com sua vida p6s-universitaria, porem menos entusiasticos quanta a 
suas experiencias na faculdade.' 

Escores no SAT e seletividade escolar 

Em todos as estudantes 'das coortes de 1976 e 1989, ha uma 

rela,'o positiva muito discreta entre as escores no SAT e a satisfa,ao 

com a faculdade. Essa correla,'o, que e fraca em todos as grupos de 

alunos, e nula entre os estudantes negros, considerados separada

mente. Alem disso, a padrao global desaparece ate entre as bran cos, 

ao controlarmos pela seletividade escolar e outras variaveis (Apendi
ce D, Tabelas D,7.2 e D.7.3), 

E instrutivo explorar urn pouce mais a re1as:ao entre os escores 

de cada aluno negro no SAT, a seletividade da institui,ao frequentada 

e a satisfas:ao desses alunos com sua experiencia do curso superior. 

Desse modo, podemos testar diretamente outra varia,'o da hip6tese 

da "adequa,ao" - a afirma,ao de que as alunos negros com creden

dais academicas menos impression antes que as de seus colegas bran

cos tendem a acabar sendo "vftimas" das medidas da a<;'o afirmati

va, Na verdade, pode-se fazer essa pergunta aos proprios alunos ne

gros. Sera que as estudantes com escores no SAT nitidamente infe

riores a norma, em suas escolas, ficaram menos satisfeitos com su'a 

experiencia educacional do que as que frequentaram faculdades e 

universidades onde havia maior"numero de outras alunos com esco

res semelhantes, isto IS, onde se poderia presumir que eles se "adap
tariam" melhor, do ponto de vista do preparo academico? 

Como podemos ver pelos dados apresentados no Grafico 7.2 (e 

no Apendice D, Tabela D.7.4), nao ha corrobora,ao da hipetese da 
"adequa,.o". Mais especificamente: . 

• Dentro do universo G&EP, a porcentagem de diplomados ne

gros que se afirmaram "muito satisfeitos" com sua formas:8.o 

no bacharelado, havendo obtido escores abaixo de 1000 no 

SAT, IS muito mais alta entre as que frequentaram as faculda-
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des e universidades academicamente mais seletivas do que entre 

os que freqiientaram as institui~oes de SEL-3. . 
. . b s que em tados os mterva-Em linhas malS geraIs, perce emo , 

los do SAT, os estudantes negros da coorte de 1989 demons-
. b b'l'dade de externar urn alto nivel de satls-traram mal s pro all ... 

fa~ao com 0 ensino do bacharelado quando havlam frequenta-

d das faculdades ou universidades mais seletivas. 0 pao uma _ h-
drao foi mais misto na coorte de 1976. mas certamente nao a 

indicios de que os alunos negros das escolas mais selellvas 

tenham ficado menos satisfeitos que as das institui~oes me

nos seletivas. Se os diplomados negros, sobretudo os que tl-

ham escores de teste relativamente baixos, sofreram por ter n . 
'do aceitos nas faculdades e universidades mais eXlgentes em m . 

termos academicos, certamente nao parecem tef conhecimento 

disso !6 

Gnifico 7.2. Porcentagem de Diplomados Negro~ "Muito Satisfeitos" ~o~ 
a Gradua~ao, conforme a Seletividade InstituclOnal e 0 Escore no SAT, 
Coor!es de Ingresso de 1976 e 1989. 

Coorte de ingresso de 1976 

75% 

Eseore global no SAT 
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Nota.c "Diplomados" refere·se aos que se formaram na escola de sua primeira 
op~ao. No easo de 1976, "SEL·l", "SEL-2" e "SEL-3" indicam institui~6es em que 
a media dos escores globais no SAT foi, respeetivamente, de 1.250 ou mais, 1.125 a 
1.249, e abaixo de 1.125. Quanto a 1989, as mesmas abreviaturas indicam institui
~6es em que as medias globais no SAT foram de 1.300 ou mais, 1.150 a 1.299 e 
abaixo de 1.150. Algumas barras foram omitidas, porque a categoria continha mc
nos de 20 observa~6es. 

Tanto para os estudantes brancos quanto para os negros, quanta 

mais seletiva era a institui~ao. mais satisfeitos ficavam os diplomados. 

Niio estamos sugerindo, contudo, que 0 grau de seletividade em si 

constitua a explica~ao principa1. As escolas com escores medios ele

vados no SAT tendem a dispor de mais recursos financeiros e a po

der custear professores, instala~oes e outras amenidades de qualida

de nitidamente acima da media. Quaisquer que ten ham sido as for~as 

subjacentes em a~ao. a porcentagem de respostas "muito satisfeito(a)" 

na coorte de 1976 atingiu 73% nas escolas SEL-l, declinou para 

68% nas de SEL-2 e caiu ainda mais,' para 63%, nas escolas de SEL-

3. As diferen~as no grau de satisfa~ao associadas a seletividade esco

lar foram pelo menos tao pronunciadas entre os diplomados negros 

quanto entre os brancos. e os padroes da coorte de 1989 foram mui
to semelhantes (Apendice 0, Tabela 0.7.5). 
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Esses padroes nao concernem apenas aos que se formaram nes

sas escolas. Quando examinamos em separado as matriculandos que 

nao se formaram nas escolas de sua prime ira op~ao nem em qualquer 

outra, constatamos que os alunos negros que interromperam os es

tudos nas institui~oes de SEL-I e SEL-2 estavam mais satisfeitos 

com sua experiencia de gradua<;ao do que as alunos brancos egres

sos dessas escolas nas mesmas condi<;6es; nas escolas de SEL-3. as 

percentagens foram identicas. Em suma, nao ha provas de que as 

estudantes negros que nao concluiram a bacharelado tenham-se sen

tido "vitimados" de urn modo diferente do que se deu com as bran

cos; se tanto, os alunos negros .relembraram de maneira mais favora

vel sua experiencia no curso superior. 
A conclusao central e clara: 0 meio academico aItamente compe

titivo certamente nao constituiu problema para a macic;a maioria dos 

matriculandos, negros e brancos. das escolas do universo G&EP. Ao 

contrario, a julgar par suas proprias expressoes de satisfa~ao. foram 

os alunos que freqiientaram as instituic;6es mais competitivas no pla

no academico que se mostraram mais satisfeitos com sua experien

cia educacional da gradua~ao. Essa constata~ao, que se evidencia 

nas tabelas simples, e confirmada ao fazermos a controle de outras 

variaveis (Apendice D, Tabelas D.7.2 e D.7.3.). 

A classificariio na turma 

A rela~ao entre estar "muito satisfeito(a) com a faculdade" e as 

notas obtidas na gradua~ao tambem e reveladora (ver a parte inferior 

das barras do Grifico 7.3). Considerando as alunos brancos e ne

gros das coortes de 1976 e 1989, a satisfa~ao com a bacharelado foi 

sistematicamente maior entre os que obtiveram as melhores notas e 

decresceu de acordo com a redu~ao destas.' Ii bern passive! que 

integrantes do grupo a que alguns se referiram como 0 "contente 

terc;o inferior", com suas "notas C de Cavalheiros", sintam-se con

tentes (com pouca mais de metade dizendo-se "muito satisfeitos"), 

porem menos do que seus colegas de turma com notas melhores, No 
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caso dos cstudantes negros, houve lima defasagem ainda maior de 

satisfayao entre os que se classificaram no terc;o medio da turma 

(80% "muito salisl'eitos" na coorte de 1976 e 75% na de 1989) e as 

situ ados no terc;o inferior (57% "muito satisfeitos" em 1976 c 61 % 

em 1989), Esse difcrcncial C mais uma prova de que 0 aproveitamcn
Lo acadcmico e nao apenas imporLante para todos os cstudantcs, como 

parece ter uma importancia especial para os alunos negros.l' 

Graf:.co 7.3. Porcentagem de Diplomados "Muito Satisfeitos" com a Gra
dua~ao, Conforme a Classifica~ao na Turma e a Ra~a; Coortes de Ingresso 
de 1976 e 1989. 
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Tal como se deu com a seletividadc cscolar, a rela~ao simples 

entre a satisfa<;ao e a classifica<;ao na turma foi clara e nao se modi

ficou ao fazermos 0 controle por outras vari1iveis. Todavia, 0 sentido 

da rela~ao causal to menos 6bvio, Sera que 0 desempenho academico 

modesto leva a sentimentos de relativa insatisfa~ao com a faculdade, 

mesmo depois de pass ados alguns anos, ou sera que a relativa insa

tisfa,ao com algum aspecto da faculdade afeta as no las dos alunos" 

Deixamos a cargo de oulras pessoas, e para outro momento, a anali

se dessas interac;6es. 0 que podemos dizer com confianc;a e que 0 

dcsempenho academico, nessas institui<;oes confessadamcnte aca

dcmicas. c urn importante fator preditivo da satisfa<;ao com 0 ensino 

superior, tanto a curto quanto a longo prazo. 

A funfiio do mentor 

Outro fator que se esperaria afetar a satisfa'rao com a faculdade 

sao a ajuda c a aten<;ao rccebidas dos "mentores" pelus alunus. Na 

coorte de 1976, a porcentagcm de formandos das escolas G&EP que 

dissc tcr havido algucm que se interessava especial mente por eics, C 

a quem era possfvcl recorrer em busca de orientac;ao ou apoio, foi 

maior entre os negros do que entre os hrancos: 55 6X versus 47~.Y 
Na coorte de 1989, percenlagens ainda mais altas de diplomados ne

gros e brancos afirmaram ter tido mentores: 70% dos negros e 59%

de seus colegas brancos (Apendice D, Tabela D.7.6). 

Os tipos de pessoas que serviram de mentores tambem despcr

tam interesse. Quando indagados sobre quem exerceu essa funr,;.ao, 

8461c dos alunos brancos com mentares na coorte de 1976 citaram 

membros do corpo docente, comparados a apenas 66
clc, dos estudan

tes negros. Por outro lado, 39% dos negros com mentorcs citaram 

reitores ou outros administradores das faculdades, ern compara~ao 
com 15% dos alunos brancos. Esse resultado corrobora fortemente 

a proposic;ao de que os csforc;os de ajudar os matriculandos negros a 

faLcrem a transic;ao para institui<;oes academicamente exigcntes. e sc 

safrem bern nclas, tem ocorrido "de cima para baixo". em certa mC-
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dida. com reilOres e outros administradores dedicando relativamente 

mais tempo e alenc;ao a esse processo do que muitos integrantcs do 

corpo docentc.1O Os treinadores esportivos tambem foram mais 

comumcntc citados pclos homens negros do que peJos brancos (16% 

versus 9% dos que tivcram mentores), observando-se uma invcrsao 

dcssa norma entre as muJhercs II Por ultimo os d· I d . ., . lp oma os negros 

Overam quase 0 dobra da probabilidade dos brancos de citar ex-alu

nos como f ontes de orientac;ao e apoio, resultado este que acrcdila

mos relletir os esfor~os cspcciais de recrutadores que sao ex-alunos 

em muilas dessas faculdades, para identificar eandidatos negros pro: 

mlssorcs e acompanhar seu progresso. 0 fato de os corpos de ex

alunos de todas essas institui<;oes continuarem a ser predominante

~ente brancos sugcre que esse padrao nao e primordialmente expli

cavel em termos dos esfon;os dos diplomados negros. 

A d~erCfll;a que pode Jaz.e/" um mentor do eorpo docente e ilustrada pe/a 

segulIlte recordarao de Ulna aluna /leora da coorted" 1989 P' I:"> <-, em rtncetoll 

'lite hoje cursa aJaell/dade de medieina: Tive urn professorde religiao ( ... ; 

4ue exerceu uma enonne influencia em mim. Discord<ivamos muito. Assim 

ao discordar. basicamentc clirivamos um meio de poder sustentar de fat~ 
nossa con versa e divergir. Sempre aeab<ivamos eoncordando em discordar 

mas isso t~i bom para mim, porque me permitiu comprecnder que nao fa; 

m~l.acredllar em algo diferente do que diz 0 professor. Na [minha] cultura 

h~ItJana,. q~an~o se discorda dos mais velhos, na~ e esperavel que sc diga 

nada. POI dlficTl comct;:ar a funcionar dessa mancita Urn d,'a 10' ., . . '60 no InICIO 

das aulas, ele [0 professor de religiao 1 viu que eu nao estava dizcndo nada e 

me perguntou - em frances: '·0 que voce acha'r Respond,' que I . b' _ .. ., eesa laque 

cu. nao podIa (Ilzer nada, porque discordava - e era claro que ele conhecia 

mlnha .~ultura. E ele rc(rucou: "Nao, aqui e diferente. Voce deve dizer 0 que 

p~nsa. Durante todo () curso, de checava como iam as coisas comjoo e 

dlzia: "Tern-se lernbrado de dizer 0 que pensa?" Ern ultima instancia, [07 de 

quem me _fez pcrceberque, em Princeton, e preciso falar. easo contrario, as 

pessoas heam sem saber se a gente eompreende a qucstao que esta em 

debate ou se tem uma opiniao pnJpna. Isso mc deixou feliz: se na~ tivesse 

lido as aulas dele no primeiro ano, provavelmente teria ficado mais calada 

nos an os seguintcs do que acabei fazendo. 
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A probabilidade de ter um mentor mostrou depender do tipo de 

cscola freqUentada. Na coorte de 1976.62% do total de dip 10m ados 

e 64% dos formandos negros das faculdades de humanidadcs e cien

cias human as informaram ter havido alguem que demonstrara um 

interesse especial por eles. Nas grandes universidades publicas, tam

bem houve uma quantidade consider;;vel de mentores. havendo 40% 

do total de formandos e 52% dos graduados negros identificado urn 

au mais indivfduos a quem tinham podido recorrer em busca de ori

cntac;ao e apoio. As universidades particulares ocuparam urn lugar 

intermediirio nesse aspecto, porem se aproximaram mais das univer

sidades publicas que das faculdades de artes liberais. Esses dados 

mostram que estas ultimas, com seu numero rclativamente pequeno 

de matriculados, of ere cern um apoio pessoaJ a um numero particu

larmente grande de seus alunos. E especial mente digno de nota que, 

dentre as diplomados dc faculdadcs de humanidades e eiencias hu

manas que tiveram mentores, 90% as encontraram no corpo docen

leo Consideramos animadoras todas essas pcrcentagens, a luz do que 

as vezes se diz sobre a natureza pretensamente impessoal de grande 

parte do ensino superior. 
Como se poderia preyer. as estudantes que tiveram mentores 

exibiram decididamente mais probabilidade de se dizerem "muito 

satisfeitos com a faculdade'" do que os alunos que nao os tiveram. 

Esse padrao foi valido em rela~ao as coortes de 1976 e 1989, a 

todos as subgrupos classificados par genera e par ra<;a. e se man

leve depois dc controladas outras variaveis (Apendice D. Tabelas 

0.7.2 e 0.7.3). Naturalmente. e passive! que as estudantes fada

dos a acabar ficando muito satisfeitos com a faculdade se incIi

nassem mais do que seus eolegas a buscar e encontrar mentores. 

Mas lambem parece provavel que a orientac;ao atcnta, 0 

aconsclhamento e a simples of crt a de incentivo e apoio tenham 

feito alguma diferenc;a na vida de muitos desses estudantes. Sao 

numerosas as provas aned6ticas que corroboram essa observac;ao 

do sen so comum. 
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Arrependimentos 

Fizemas lambem aos integrantes das coortes de 1976 e 1989 

perguntas mais especfficas sobre 0 que eles teriarn feito de outra 

maneira, se soubessem antes a que sabem agora e pudessem viver 

sua vida outra vez. Para sermos explfcitos, foi-lhes indagado se eles 

modificariam sua escolha de faculdade, de carreira ou da distribui<;ao 

do tempo enquanto foram universitirios. Pelas raz5es explicadas no 

subtitulo anterior, concentramo-nos nas respostas dos diplomados. 

aD fazer a apresenta~ao dos resultados. Todavia. tabulamas tambem 

as respostas dos matriculandos e, quando tambcm inclufmos as que 

se transferiram ou abandonaram as estudos, e claro que a rrcqiH~ncia 

dos "arrependimentos" aumentou, mas, em geral, subiu apenas lres 

ou quatro pontos percentuais. 

Escalha dafaculdade au universidade 

Como se poderia esperar, ha uma forte associac;ao entre 0 grau de 

satisfac;ao dos estudantes com sua expericncia universitaria e sua pro

babilidade de tamar a escolher a mesma institui<;ao de ensino. Entre

tanto. houve algumas diferen~as de padrao entre as coortes de 1976 e 

1989. 

Na coorte de 1976. 57% dos diplomados negros das escolas do 

G&EP disscram que seria muito provaveI tornarem a se matricular 

nas mesmas instituic;oes, e apenas 14% disseram que isso seria im

provavel Cnada provavel"). Entre as diplomados brancos do G&EP. 

as percentagens correspondentes foram 64% e 10%, respcctivamen

te. Os integrantes da coorte de 1989 mostraram-se ainda mais incIi

nados a reafinnar sua escolha original da faculdade au universidade: 

72% dos diplomados negros e 74% dos brancos disseram que seria 

muito provavel escolhercm a mesma cscola; apenas 6% a 7% decla

raram improvavel fazer a mesma escolha (Apendice D. Tabela 0.7.7). 

As respostas variaram de acordo com a seletividade e 0 tipo de 

institui<;ao frequentada. Em gera!. os diplomados pelas instilui<;oes mais 

selctivas (as escolas de SEL-I) seriam os mais propensos a rctornar a 
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elas. Afora isso, muita coisa dependeu nao apenas da seletividade da 

institui<;ao, mas tambem de seu tipo (faculdade ou universidade, parti

cular ou publica). Duas constata<;5es sc destacaram: 

Primeiro, enquanto uma porcentagem urn pouco mais alta de 

diplamadas das faculdades de artes Iiberais que de universidades 

particulares se disse "muita satisfeita" com a escola (73% vcrsus 

67%). uma parcentagem maiar de diplamadas de univcrsidades 

particulares afirmou que "muito provavelmente" voltaria a esco

Iher a mesma escala (63% versus 59% das diplamados das fa

culdades de humanidades e cieneias humanas). Esses padroes 

apliearam-se tanto a diplamadas brancas quanta negros (ver Apen

dice D. Tabelas 0.7.5 e 0.7.7). Aa que parece. alguns diplomados 

das faculdades de artes liberais, apesar de muito satisfeitos com 

sua formacrao no bacharelado, prefeririam tcr freqiientado urn 

tipo difcrente de institui<;ao. talvez com urn lcque mais variado de 

ofertas curriculares. [2 

w Segundo, as universidades publicas receberam escorcs relativa

mente superiores na op<;ao "e muito provavel que eu escolhesse a 

mesma escala". camparadas aas da ap~aa "muita satisfeito(a) 

com 0 ensino da gradua<;ao". Interpretamos essa rela<;ao como 

urn testemunho das vantagens oferecidas aos matriculandos pe

las universidades publicas de alto nivel. do tipa das incluidas no 

universo G&EP. Essas escolas of ere cern program as acadcmicos 

muita solidos, por anuidades de nfvel muito inferior ao das insti-
. ' . [J 

tui<;5es privadas malS au menos comparavels. 

Como sc relaciona 0 arrependimento pela escolha da institui<;ao 

de ensino com as escores no SAT? Em especial. haved algum indf

cia dc que um numcra aprceiavel das diplamadas negros das escalas 

mais scletivas, dentre os que ingressaram com escores modestos no 

SAT. tenha-se arrependido de sua escalha da instituiyao" A respasta 

foi urn "nao" categorico. Nas institui<;ocs mais seletivas, apenas 10o/r, 

das diplomados negros da coorte de 1976 com escares entrc 1.000 e 
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1.099 disseram "naa haver nenhuma probabilidade" de voltarem a 

freqiientar a mesma escola - e a porcentagem foi ainda menor entre 

as matriculandas de 1989 (5%). A parcentagem de diplamadas ne

gros com escores de 1.000-1.099 no SAT que disse lamentar sua 

escalha da institui~ao teve seu pica (17%) nas escalas de SEL-3 e 

nas faculdades de artes liberais (18% em ambas). E passivel que 

essas escolas ten ham admitido alguns estudantes negros que nao es

tavam satisfeitos nelas e que, em retrospectiva, lamentaram suas es

calhas - mas as numeros faram pequenas. E a mesma padraa foi 

canstatado entre as diplomadas brancas. 

Em cantraste com as escares no SAT, a classifica<;aa na turma 

exibiu uma clara carrela~aa com a arrependimento pela escalha da 

institui<;ao de ensino. Como se poderia esperar, os alunos negros do 

ten;o inferior das turmas tenderam mais do que outros estudantes a 

lamentar sua escalha. Tambem as duvidas quanta it escalha da escala 

entre os estudantes de baixa colocac;ao foram maiores entre os que 

freqUentaram as institui~oes da categaria SEL-3. Mesma nesse casa, 

entretanta, a parcentagem que disse "arrepender-se" (os respondentes 

que nao teriam nenhuma probabilidade de retornar a mesma institui

,aa) nunca ultrapassau 19% entre as diplamados negros da coarte 

de 1976, au cerca de I I % entre as diplamadas negros da caarte de 

1989. E, mais uma vez, surgiram padn5es identicos ao examinannos 

as apinioes expressas pelas alunas brancas sobre sua escalha da fa

culdade au universidade. 

Escolha do campo de estudos 

Ha muita mais ex-alunos arrependidos de sua escolha do campo 

de estudas que da institui<;ao. Na caarte de 1976, 29% do total de 

diplamados negros e 2 I % do total de brancas disseram naa ter "ne

nhuma prababilidade" de tomar a escalher a mesma carreira, e ape

nas 36% das negros e 4 I % dos brancos deelararam ter "muita pra

babiJidade" de repetir sua escalha. Na caorte de 1989, faram mena

res as percentagens de diplamadas negros e brancas a expressar 
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insatisfa,ao com sua escolha da carreira; 19% dos negros e 16% dos 

brancos disseram ser improvavel que tomassem a escolher a mesma 

area de estudos (Apendice 0, Tabela 0.7.8). 

o arrependimento tern uma varia,ao significativa conforme 0 campo 

geral de estudos, mas nao fomeceremos detalhes sobre essas cifras no 

texto, porque, ao longo do tempo, os padroes sao instaveis. Basta dizer 

que, na coorte de 1976, os arrependimentos serios foram mais co

muns entre as que se diplomaram em ciencias sociais. Na epoca da 

coorte de 1989, as atitudes haviam-se modificado em varios aspectos 

quanto aos campos gerais. Em especial, os matriculandos de 1989 

(negros e brancos) que se formaram em humanidades foram muito 

mais positivos acerca dessa escolha da area de estudo do que seus 

predecessores (ver maiores detalhes no Apendice 0, Tabela 0.7.8). 

Distribuifiio do tempo 

Mais da metade (57%) de todos os diplomados negros da coorte 

de 1976 julgou nao haver estudado 0 bastante na gradua,ao; 40% de 

seus colegas brancos expressaram 0 mesmo arrependimento. Houve 

apenas pequenas diferen,as nas respostas as perguntas sobre 0 tem

po gasto de outras maneiras, como na vida social e nas atividades 

extracurriculares (GrHico 7.4).14 As rela<;oes entre "eu gostaria de 

ter estudado mais" e a classifica<;ao na turma sao sistematicamente 

coerentes entre os diplomados brancos e negros e entre os integran

tes das duas coortes. No computo geral, menos de 20% do total dos 

diplomados no ter<;o superior das turmas gostariam de haver estuda

do mais, ao pas so que quase metade dos posicionados no ten;o infe

rior lamentou nao haver passado mais tempo "metendo a cara nos 

livros" (Apendice 0, Tabela 0.7.9). 

o numero (relativamente) maior de diplomados negros que lamen

taram nao haver dedicado mais tempo aos estudos relacionou-se, em 

grande parte, com a classifica<;ao geral inferior nas turmas. Todavia, 

mesmo ao limitarmos a compara<;ao aos que se formaram no ter<;o 

superior, constatamos que uma porcentagem maior de negros que de 

PARTICIPACAOCfvICA ESATISFACAO COM A VIDA ,0, 
brancos. na coorte de 1989, gostaria de ter estudado mais (25% contra 

16%). E preciso refletir sobre essas expressoes retrospectivas de arre

pendimento dos respondentes africano-americanos no contexto do de

bate em tomo dos fatores que afetam seu desempenho academico. 

discutidos no Capitulo 3, e sobretudo da sugestao de que as pressoes 
do grupo de pares desestimulam as estudos. 

Gratico 7.4. Porcentagem de Diplomados que Gostariam de Haver Dedica
do Mais Tempo a Atividades Seletas, Conforme a Rac;a; Coortes de Ingres
so de 1976 e 1989. 
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Fonte: Banco de Dados Gradua<;ao e Experh!ocia Posterior. 
Not~: "Diplomados" refere-se aDs que se form.:tram nas institui<;6es de sua primeira 
opr;ao. 
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o que se aprendeu? 

o ensino de gradua,ao de tadas as institui,6es do universo G&EP 

teociona promover uma acumulac;ao de capital intelectual e incentivar 

a crescimento pessoal. Que aptid6es as diplomados julgam mais im

portantes e ate que ponto consideram que seus cursos de graduac;ao as 

ajudaram a desenvolve-Ias? Para obter respostas a essas perguntas, 

fomeceu-se aos respondentes do levantarnento do G&EP urna lista de 

qualifica,6es au aptid6es (incluindo categorias como "capacidade de 

analise e resolu,ao de problemas", "capacidade de escrever com c1are

za", "capacidade de trabalhar independentemente", "capacidade de fa

zer e preservar amizades" e "capacidade de ter boas reJac;5es com 

pessoas de cren<;as diferentes"). Em seguida, eles foram solicitados. 

primeiro, a indicar a importancia que cada uma tivera em sua vida 

desde a gradua,ao e, segundo, ate que ponto sua experiencia durante a 

graduac;ao os havia ajudado a se desenvolver nessas areas. As respos

tas foram c1assificadas numa escala de 1 as, sendo 5 a nota mais alta. 

Houve uma concordancia substancial entre os diplomados ne

gros e brancos, nas coortes de 1976 e 1989, quanta a quais dessas 

aptid5es se haviam revel ado "muita importantes" em sua vida depais 

da faculdade (Tabela 7.1). As capacidades de analise, de escrever 

com clareza, de se comunicar bern oralmente, de trabalhar com inde

pendencia e de se adaptar as mudan,as receberam notas especial

mente altas par parte de todos as diplomados. Mais de 60% dos 

respondentes negros e brancos das duas coortes afirmaram que to

das elas eram "muito importantes". Urn dos aspectos notaveis dos 

resultados relatados na Tabela 7.1 IS que mais diplomados negros do 

que brancos julgaram que quase tad as essas qualifica,6es/aptid6es 

eram "muitos importantes" em sua vida. Nao sabemos ao certo como 

interpretar esse padrao, mas e possivel que cle signifique simples

mente que, depois de refletir sobre sua vida numa sociedade em que 

a rac;a continua a ter peso, os dip lorn ados negros tenham-sc inclinado 

mais do que as brancos a achar que precisavam de tad as as qualifi

ca,6es que pudessem reunir. 
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De maior peso para este cstudo foram . as respostas ao segundo 
conJunto de pcrguntas. que procurou determinar em que medida as alu

nos achavam que sua experiencia na gradua~ao havia contlihufdo para 

seu dcsenvolvimento intelcctual e pessoal. Grosso modo, os diplomados 

negros deram mais valor a sua expericncia na graduac;ao do que seus 

colegas brancos (Tabela 7.2). II Somente na "capacidade de fazer e pre

servar amizades" c (apenas na coorte de 1989) na "capacidade de relaxar 

e aproveitar 0 lazer" foi que os diplomados brancos deram notas mais 

altas do que os negros a contribuiyao do curso de graduayflo. As diferen

<;~s nas re.'~postas foram particulannente gran des nas percentagcns que 

a~mnaram que 0 bacharelado havia contribufdo "moita" para sua "capa

eldade de boa comunica,ao oral", sua "capacidade de adapta<;ao " mu

danya" c sua "competitividade".lo Entre as integrantes das coorles de 

1976 e 1989, as diplomados negros mostraram a dobro da probabilidade 

dos brancos de enfatizar a contribui,ao da faculdade para seu desenvol

vimento de urn "interesse ativo em servir acomunidade". Esse resuItado 

co~obora nossa conjectura anterior de que as experiencias da graduac;ao 

tenam contribufdo para a forte tendencia dos matriculandos ncgros a 

participar de atividades civicas depois da universidade. ' 

. A "capacidade de Iideran,a" tambem foi valorizada em grau par

tlcuiarmente eIevado peIos diplomados ncgros de ambas as coortes, 

e os relatos pessoais deixaram claro que 0 acesso a essas instituiC;5es 

altamente scletivas haviam-nos ajudado a aprender a f'uncionar - e a 

cxercer func;5es de lidcranc;a - ern contextos multirraciais. 
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TABELA 7.1: Porcentagem de Diplomados que Consideraram Certas Apti~ 
does SeIetas "Muito Importantes" em Sua Vida, Conforme a Ra~a. 
Coortes de Ingresso de 1976 e 1989 

Aplidoes academicas 

Cap. de analise 

Cap. de boa comunica~5.o oral 

Cap. de escrever com ciareza e eficacia 

Conhecimento do campo/disciplina particular 

Qualificaoyoes profissionais 

Cap. de trabalhar com independencia 

Cap. de adapta<;ao as mudan~as 

Cap de llderanya 

Cap. de lrabalhar em grupo 

Relaoroes com pcssoas de crcnps diferentes 

Competitividade 

Aptid6es pessoais/sociais 

Cap. de fuzer e preservar amizades 

Val ores religiosos 

Cap. de relaxar e aproveitar 0 lazer 

Interesse ativo em servir a comunidade 

% que Julgou "Muito 

Importante" a Aptid5.o 

Coorte Coortc 

de 1976 de 1989 

Negros Brancos Negros Srancos 

87 85 83 83 

79 68 78 69 

71 65 68 62 

46 43 45 43 

74 67 73 68 

72 61 70 66 

61 47 56 47 

56 50 61 58 

53 45 60 56 

25 20 .10 22 

41 44 53 57 

41 21 36 18 

40 33 47 45 

24 15 29 14 

Follte: Sanco de Dados Gradua~ao e Experiencia Posterior 

Now: "Diplomados" refere-se aos que se formaram nas institui<;:6es de sua primeira 

op~iio. 
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TABELA 7.2: Porcentagem de Diplomados que Acham que a Gradua.;ao 
Contribuiu "Muito" para 0 Desenvolvimento de Aptidoes Seletas, Confor
me a Ra.;a. Coortes de Ingresso de 1976 e 1989 

% que acha que a gradua<;:ao 

contribuiu "muito" 

Coarte Coorte 

de 1976 de 1989 

Negros Srancos Negros Brancos 

Aptid6es academlcas 

Cap. de analise 45 41 50 47 

Cap. de boa comunicarrao oral 27 17 33 25 

Cap. de esc rever com clareza e eficacia 39 33 48 40 

Conhecimento do campo/disciplina particular 29 29 41 37 

Qualifica90es profissionais 

Cap. de trabalhar com indepcndencia 42 36 42 40 

Cap. de adapta~ao as mudanc,:as 26 17 .18 .10 

Cap de lideran~a 19 12 27 23 

Cap de trabalhar em grupo 19 13 28 26 

Relar,:oes com pessoas de crenps diferentes 28 23 43 42 

Competitividade 28 20 29 24 

Aptidoes pessoais/sociais 

Cap. de fazer e preservar amizades 24 27 37 46 

Val ores religiosos 8 4 II 7 

Cap. de relaxar e aproveitar 0 lazer II 12 23 26 

Interesse ativo em servir a comunidade 10 4 24 13 

Fonte: Banco de Dados Gradua<;ao e Experiencia Posterior 
Nota: "Diplomados" refere-se aos que se formaram nas institui(,:6es de sua primeira 
opyao. 

Ha uma congruencia notavel entre a classifica,ao das aptid6es que 

os diplomados hoje consideram mais importantes e a classifica,ao das 

aplid6es que a gradua,ao os ajudou a desenvolver mais plenamente. 

Em geral, esses diplomados parecem haver extraido da faculdade coi

sas que agora consideram sumamente importantes em sua vida. 

Um negro da coorte de ingresso de 1989 em YaLe, que agora trabalha 

como agenciador de talentos: Lembro-me de uma cadeira de crftica 

litera.ria em que uma das coisas mais importantes que fazfamos era 

examinar paragrafos e capftulos como condensarrao de urn rexto inteiro: 
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de que modo tal frase au tal panigrafo represcntam a obra toda? E isso 

e algo que tenho feito ao cxaminar roteiros aqui em HOllywood. E uma 

boa maneira de cntrar nos rotciros, mas tam bern constatei que faZl~-lo 

distingue-me de outras pessoas. que [alam de generalidades e nao de 

aspec[Os especfficos. Quem havia de dizer que aquilo viria a desempc

nhar um papel na minha carreira? Mas tern desempenhado. 

Um diplomado negro da Universidade da Pensilvania fa lOll da 

perseverallra. aprelldida no estudo da matemtitica: Em geral. as pes

soas diziam que eu nao conseguiria. Eu ti vera dificuldades com a mate

malica, em bora quisesse ser engenheiro. E nao foi por ser nenhum tipo 

de genio da matematica que consegui. Consegui, basicamente, pordizer 

que nao ia fracassar. E continuei insistindo. Quando entrei na primeira 

aula de engenharia, 0 professor pcrguntou quantos de nos - e havia 

cenlenas de n6s na turma- nao havfamos estudado calculo diferencial e 

integral. Eu e talvez umas ourras doze pessoas levantamos as maos. Foi 

muito intimidante, para dizer 0 mIni mo. Mas nao me impediu de ten tar. 

( ... ) Eu simplesmente sempre escolhia a matematica. Eram necessarios 

tres anos, e acabei cursando tres e meio OU quatro. 0 que mais aprendi 

foi a perseveran((a. Grudar num problema ate resolve-Io - isso c pratica

mente a coisa mais importante que qualqucr cngenheiro pode aprcnder. 

Os resultados que obtivemos adquirem urn significado ainda 

maior quando considerados no contexto de como esses diplomados 

do universo G&EP se avaliaram antes de ingressar na graduac;ao 

como calauros. Gra,as it coopera,ao da Diretoria de Exames de 

Admissao Universitarios e do Servi,o de Testes Educacionais (STE), 

pudemos recuar no tempo e examinar as notas que os diplomados 

do G&EP da coorte de 1976 se atribufram, em algumas categorias 

academicas e nao academicas, na epoca em que fizeram a Teste de 

Aptidao Escolastiea [SAT], em 1975 au 1976." Como nao e de 

admirar, verificamos que, como grupo, as diplomados do G&EP 

tendcram muito mais do que todos as que se submetcram ao SAT a 

classi ficar suas aptid6cs no 1 % ou nos 10% superiores de seu gru

po etario. Tambem constatamos que os diplomados negros das es

colas do grupo G&EP atribufram-se notas mais altas, praticamente 
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em todas as categorias, do que a totalidade dos submctidos ao teste 

(Apendice 0, Tabela 0.7.10),1-' porem mostraram-se menos incli

nados do que seus colegas brancos a se classificarem no topo des

sas cscalas. 

o Qucstionario Descritivo Estudantil da Diretoria de Exames 

de Admissao Universitarios incluiu perguntas sol1fe tres aptidoes 

importantes - cxpressao escrita, expressao oral e capacidade de 

lideran,a - que tam bern fizeram parte do levantamenta do G&EP. 

Essa liga<;ao permitiu-nos indagar sc os estudantes que haviam 

ingressado na facuJdade, julgando nao estar no topo de seu grupo 

de pares nessas areas fundamentais, achavam agora. olhando para 

tras. que a gradua<;ao havia contribufdo para seu crcscimento nc

las. Assim, separamos os estudantes em dois grupos: os que acha

vam, ao sc submclerem ao SAT, que ja estavam nos 10%,· superi

ores de cada uma dcssas categorias. e todos os demais. Conside

ramos que 0 segundo grupo, visto eoletivamente, teria expressa

do, de fato, a id6ia de que havia uma certa "'margem para aprimo

ramento" ern sua cscrita, sua fala e sua capacidade de lideranc;a. 

Cerca de 50% dos diplomados negros e 45% dos dip lam ados bran

cos cncontravam-se na categoria "Abaixo dos 10% superiorcs 

(margcm para aprimoramento)" ao conclufrcm 0 levantamento pr6-
universitario. 1;1 

Entre os estudantes negros que se classificaram como tendo 

margem para aprimoramento na expressao escrita, 33O/C" acharam 

que a gradua<;ao contribuiu "muito" nesse aspecto, comparados a 

23% de seus colegas brancos. Ao somarmos 0 nfvel seO"uinte de 
~ 

rcspostas (incluindo tamb6m os que avaliaram a contribuic;ao da 

faculdade com a nota 4, numa escala de I a 5), a defasagem entre 

estudantes negros e brancos ampliou-sc: 76% dos diplomados ne

gras, comparados a 61 % dos brancos. Houve defasagens simi lares 

com respeito as outras duas categorias de aptid6es comuns as duas 

pesquisas - a comunica,ao oral e a capacidade de lideran,a (GrMi

co 7.5). 
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Grafico 7.5. Porcentagem de Diplomados com Baixa Auto.avalia~ao que se 
Beneficiaram do Curso de Graduac;ao em Areas Seietas, de Acordo com a 
Rm;a; Coorte de Ingresso de 1976. 
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Follte: Banco de Dadas Graduarriio e Experiencia Posterior e Dirctoria de Exames de 
Admissao Universitarios. 
No[(u: Os diplomados com "baixu auto-avalia~ao" numa area seleta sao as que 
cJassificaram sua capacidade abaixo dos [0% superiorcs de seus pares, num questio
mirio prt!-universitario administrado pcb Diretoria de Exames de Admissao Univer
sitarios. "Dlplomados" refere-se aos alunos que se formaram na inslitui<;ao de sua 
primcira op~ao. 

E uma verdade indubitavel que os dip 10m ados - negros e bran

cos - que ingressaram na gradua<;ao com aptid6es bern desenvolvi

das ganharam mais for,a nas areas em que ja se destacavam. Os que 

se classificaram nos 10% superiores, ao entrar na faculdade, relata

ram ganhos ainda maiores que os dos que se haviam atribufdo notas 

mais baixas (com os integrantes negros desse grupo superior teD

denda ainda mais do que os brancos a considerar que a gradua,ao 

fez muita diferen,a). Nao ha como deixar de defender a promo,ao 

dos talentos ja identificados. Mas, de certa maneira, imp6em-se dc 

modo ainda mais con vincente as provas do progresso obtido pelos 

que ingressaram na gradua<;ao com urn niveI mais baixo de 

autoconfianc;a - c6nscios de seus limites e sem a convicc;ao de ja 
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estarem no 1 % au nos 10% superiores de seu grupo etirio. Os estu

dantes negros que achavam ter margern para aprirnoramento tende

ram muito mais do que os alunos brancos a atribuir urn valor elevado 

a contribui~ao da faculdade . 

Os vintc anos decorridos entre a epoca em que entraram na gra

dLla~ao e a ocasiao da pesquisa do G&EP introduziram muitas mu

dan~as, com certeza, na vida dos integrantes da coorte de 1976. 

mudanc;as estas que afetaram sua auto-imagem e deram novas cores 

a suas lembran,as da faculdade. Nao obstante, os dados pre-univcr

siuirios do STE corroboram a interpreta,ao de que mais diplomados 

ncgros do que brancos conclufram - de algum modo. em algum 

momenta - que a faculdade os ajudou a dcsenvolver aptidoes de im

portancia crucial. Como julgar 0 valor de uma capacidade maior de 

exercer a lideranc;a, Oll de urn grau maior de confiancra ao fazer urn 

discurso ou expor id6ias numa reuniao? Ningucm pode dar respostas 

cxatas a essas perguntas. Mas 0 que se pode dizer. com base nesses 

dados. e que um numero substancial de dip 10m ados do grupo G&EP 

- e, dcntre estes, urn numero rclativamente maior de negros que de 

hrancos - achou que a faculdade fez diferen,a. 

*** 
Este foi 0 capftulo de nosso estudo em que os ex-alunos falaram 

pur si. Em virtude das duvidas expressas por alguma, pcssoas sabre 

a conveniencia de matricular alunos negros no meio competitivo dos 

cursos seletivos de graduacrao, 0 que mais impressiona, nessas avali

a~5es retrospectivas. C 0 alto grau de satisfa,ao com a faculdade 

transmitido por esses ex-alunos. Eles se mostraram muito mais posi

tivos a respeito de suas cxperiencias educacionais do que de sua vida 

de modo geral. 

Claramente. os matriculandos Ce diplomados) negros das insti

tui<;6es mais seletivas - mesmo que, em certas ocasi6es, tenham-se 

senti do academicamente pressionados - nao deixaram que esscs de

safios os derrotassem. lei e h~ra. portanto, de se abandonar a id6ia de 
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que os encarregados bem-intencionados da admissao as faculdadcs e 

universidades sacrificaram, de algum modo, os interesses dos estu

dantcs negros que admitiram. Nao e essa a conclusao sugerida pela 

mcnsurac;:ao das Indices de diplomayao. dos graus univcrsitarios avan

yados ou dos ganhos posteriores, e par certo nao e essa a visao da 

vasta maioria dos alunos negros que foram admitidos. Ha e semprc 

haveni estudantes isolados, ncgros e brancos, que se sentem 

desprcparados para a faculdade e aquem de seus novos meios acadc

micas. mas nao se deve permitir que os relatos isolados de frustra

y6es e decepy6es substituam a peso esmagador das provas baseadas 

nas expericncias positivas de tantos matriculandos do universo G&EP. 

Ao mesmo tempo. constatamos - e esse e urn dado tranqUilizador 

para aqucles que se dedicam ao ensino e dao notas a trabalhos - que 

o desempenho academico c imp0rlante para todos as estudantcs. so

bretudo as negros. Como nao e de surpreender. as alunos tend em a 

sc mostrar mais satisfeitos com a qualidade de sua expericncia aca

demica de graduayao nos casos ern que ficaram acima do teryo infe

rior da turma - e as alunos classiiicados no teryo superior mostra

ram-se os mais satisfeitos de todos. Essa constatayaO aplica-se a 

touos os eSludantcs, independentemcnte da raya. E deve lcmbrar a 

todos os que esUio envolvidos no en sino e na orientayao acadcmica 

que c preciso dedicar esfon;os ainda maiores ao incentivo de todos 

os estudantes, scjam quais forem seus antecedentes ou sua situa<;ao, 

para que elcs tirem plena proveito de suas oportunidades cducacio

nais. 

Por ultimo, c espccialmentc animador saber. pelos dados apre

sentados na ultima parte deste capItulo, que as estudantes negros 

com neccssidades cducacionais cspecfficas acreditam haver-sc be

neficiado, no minimo tanto quanta seus colegas brancos. e provavel

mente mais, do que essas institui<;5es procuram oferecer a seus alu

nos. Sem duvida, e impossIve! medir 0 "valor agregado" de maneira 

precisa, mas as respostas dos diplomados negros das instituil'oes do 

universo G&EP par certo nos estimulam a pensar que eIes obtiveram 

PARTICIPA~~AO CiVIC,\ ESA·r'lSFA(AO COM A V!l),\ ] 1] 

lucros substanciais do tempo que passaram em faculdadcs e univer

sidadcs seletivas. 

Notas 

l. D'SOULU, 1991, p. 40. 43. 

2 Nu maioria dos casas, e diffcil identifiear com precisao as raz6es que levaram 

as estudantes a deixar as escolas de primeira oPlYao. Como foi assinalado no 

CapItulo 3, nossas pr6prias tentativas de determinar quantos matriculandos 

deixaram de cumprir os requisitos dos cursos, au foram solicitados a deixar a 

escola originaria por raz6es disciplinares, nuo tiveram muito sucesso. 

3 Essa abordagem tern, entre outras, a vantagem de nos permitir comparar as 

respostas dadas par estudantes que se fonnaram em areas diferentes, ob1iveram 

notas difcrentes e frequentaram pOl' tempo sufieiente as escolas que foram 

solicitados a avaliar para estar I.!m condi~6es de tecer comentarios sobre as 

rclac;6es com seUS menlores. a quantidadc de tempo dcdkada aos estudos e 

outras questoes de Interesse. Fallam-nos algumas informa<;:6es fundamentais 

sabre as que abandonarD.m os estudos. Nilo obstante, quisemos iniciar csta 

anulise sendo (ao inclusivos quanto passive I c indagando sobre as opiniOcs dos 

que ~e trans!crirarn ou dcixaram par complcto a faculdade. bem como as opini

oe" dos que concluiram seu ciclo de eSlUdos. Na popula~ao cstudantil do G&EP, 

os diplomados sao. c claro. 0 grupa dominante em numeros relativos, t:. como 

VIIllOS. hi ullla difcren~a global surpreendentemente pequena no grau de sat is

fa~ao manifesto pelos diplomados e pelo total de matriculandos: a porcenta

gem global dos Illuito ::.atisfeitos sobe eerca de 5-6 pont os percentuais, passan

do de ccrca de 62% para 67%, ao considerarmos apenas os diplomados. 

4 Em ambos os conjuntos de regrcss6es, os coeficientes da variavd dos negros foram 

infetiores ao erro padr5.o (Apendice D, TabcJas D 7.2 e /).7.3). Nas n::grcSS{-leS do 

modclo 5. incluimos os graus ulllversitdrios avan~ados; incluimos tambcm 0 setor 

ernpn::gaticio c a renda familiar como variav\!is de controle na coorte de 1976. mas 

nao na de J489. A razuo para mduir cssas medidas posteriores a gradua\=uo e que a 

maneira como as indivfduos se sentcm a rcspeito de suas expcricncias no bachan::

lado pode ser afetada par des acl1arem que a faculdade os ajudou au !lao a conquis

tarem graus universitarios avan~ados. trabalharem no setor de Slla escolha, ou 

estarcm bem em termos financciros. Em qualquer desses casos, os resultados foram 

essencialmente identicos, com au scm cssas variavcis de contrail.::: . 

.'i Ver Apcndice D, Tabclas 1).6.8 e D.7.4. 

6 Obst.:rvaillos lambcm que os gr:..lduados negros tcnderam mais a sc dizcr "muilo 

satisfcitos" com Slta forllla~5.o no bacharelado quando haviam frcqucntado urna 
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escola do G&EP que era altamenle se]eliva ou relalivamenle pequeno.. Existem 

exee,<oes a cssa gcneralizayao, mas elas nao s5.o muitas. Ha oito faeuldadcs e 

universidades, no universo G&EP. nas quais a porcentagem de alunos negros do. 

coone de 1976 que se c1assificaram como "muito satisfcitos" fieou. pelo menos. 

5 pontos percentuais acima da porccntagem companivel entre os formandos 

brancos; dentrc essas escolas, seis s5.o faculdades de humanidadcs e ciencias huma

nas e duas sao universidades particulares. Nas universidades e raculdadc~ mais 

selelivas, sao os h()men.~ negros que se mostram mais sUlisfeitos. E possivd que 

as instituiyoes com grandes corpos discentes tenham pareeido mais impcssoais, e 

que esse atributo tenha sido cspccialmente problcmatico para alguns eSludantcs 

vindos das minorias. as resultados das regrcssoes loglsticas corroboram essa 

interpreta,<50_ Quando acrescentamos variaveis referentes 0.0 tamanho da esco

lao encontramos correlao;:6es negativas entre elas e 0 grau de satisfayao. 

A unica "oscila,<ao" ocorreu entre os diplomados negros da coone de 1976 

siluados no leryO superior das lurmas~ I!sses aiunos mostmram-se menos satisfei

lOS l]ue os diplomados negros de sua coone situados llO ter<r0 m0dlO. rllas essa 

aparente anomalia desapareceu na coorte de 1989. no. qual a mesma rela<;:ao 

sistematica entre as notas e a satisfao;:ao com a faculdade se mantevc em todos os 

intervalos de notas. tanto entre os estudantes negros quanto entre os brancos. 

Oevemos ter cuidado, entretanto, para nao exagerar a magnitude desse efeito: 

91 % de lodos os diplomados negros do. coone de 1976, havendo conclufdo 0 

curso no tcr,<o inferior das turmas. disseraJ1l-se "muito satisfeitos" ou "ruzoa

vdmenle salisfeitos" com sua educa,<ao no bacharelado. em compara,<ao COrll 

90% do total de formandos brancos do ten;o inferior das turrnas, As percenta

gens correspondentes na coorle de 1989 foram ainda mais altas: 93'/(. dos 

diplomados negros vindos do ter<;:o inferior das !urmas e 90% dos brancos em 

posi~ao cquiparavel (ver Gnifico 7.3). 

o enunciado cxato da pergunta foi: "Quando voce estava cursando a gradua

,<50. houve alguem ligado a sua escola, scm considerar os outros aiuno". que 

lenlla manifcstadO urn interesse especial por voce au seu trabalho. isto e, houve 

algl!~m a quem pudesse rccorrer em busca de orienta~ao, ou de apoio ou incen

livo em termos gerais?" Vcr no Apendice D. Tabela 0.7.6, um re~umo das 

respostas a essa pergunla, bem como it pergunta consecutiva sobre os tipos de 

indivfduos que prestavam essa assistencia. A diferen~a das percentagens globais 

entre diplomados negros 

de conflan<ra de 1%. 

e brancos foj estatisticamente significativa num nive! 

10. Lowe (a scr pub!icado). Exisle um numero reiativamente maior de reitores e 

oulros adrninislradores negros do que de professores negros, 0 que tambem 

poderia conslituir parte da cxplica~ao do. dlsparidade entre brancos I.: negros 

quanto as percentagens de mentores, Alguns rcitores negros. e claro. foram 

recrutados precisamente em decorrencia da relativa falta de profcssores negros 
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e da desejabilidadc de contar com alguns adultos negros no. comunidade acadc-

mIca 

I J A principal difcrenya entre as coortes de 1976 e 1989 no tecante aos tipos de 

mcntores e que. aparcntemente. 0 numero relativo de mentores do corpo 

docente declinou para os diplomados brancos (Apendice O. Tabela 0_7.6) 

12. Um integrante da coor!e de 1976 numa das faculdades comentou, numa entre

vista', "Olhando para tnis. eu diria que, se tivesse que fazer tudo de novo. nao sei 

se entraria numa faculdade de artes liberais. Do jeito que esta 0 mercado, hoje 

em dia, e real mente preciso ter qualifica90es. Vejo pessoas que se formaram em 

computa,<ao e que, financeiramente, estao em situayao muito melhor do que a 

minha_ Se I.:U mandasse minha filha [para a mesma escola], gostaria que ela 

fizesse alguma coisa para a qual houvesse muito mercado - nas areas de ciencias, 

saude. campos em que h;i bons empregOS. Hoje em dia, a coisa esta muito dificil. 

nao cxiste mais seguran,<a no emprcgo. Urn dia voce esta empregado. no dia 

seguinte 1he dizem que a companhia esta enxugando 0 quadro de pessoa!." 

13. 

14 

15. 

16. 

17 

A difercnya nas resposlas it combina9ao das perguntas referentes it salisfa9ao e 

a escolha do. faculdade/universidade evidenciou-se. principalmente. entre os 

diplomados bran cos das universidades publicas. E provavel que isso reOita a 

menor probabilidade de os matriculandos brancos, comparados aos negros. 

habilitarem-se a ajuda financeira nas dispendiosas instilui90es privadas (por 

lerem. em geral. nlveis mais altos de renda familiar) e. por conseguinte. tende

rem mais a tel' que pagar a anuidade plena dessas escolas. ou um valor proximo. 

Ao responderem it pergunla sobre "escolher de novo a mesma Itlstitui,<ao", C 

bem posslvel que os respondentes tenham dado certo peso aos niveis das anui

dades. 0.0 passo que tenderiam menos a faze-Io na res posta it pcrgunta rclativa 

b. "satisfaquo". 

as integrantes do. coone de 1989 expressaram essencialmente 0 mesmo COll

Junto de ideias: uma frayflO ainda maior de diplomados negros gostaria de haver 

estudado mais (65%), Ver Griifico 7_4 

Essas avalia,<oes varianun conforme 0 tipo de escola. mas as diferenps entre 

negros e brancos foram bastante sistematicas ern !.:Uda ca!egoria. Em gera!, as 

instituir.roes mais seletivas e as faculdades de humanidades e ciencias sociais 

receberam as notas mais altas - particularmente em termos de sua I.:ontribuiyao 

para a capacidade de analise. de escrever bern e de trabalhar com independcnl.:ia. 

Essas respostas positivas nao se restringiram aos diplomados. Os matriculandos 

negros que nao chegaram a receber 0 grau de bacharel informaram. sistematica

mente, que suas faculdades haviam contribuido mnis, em quase todas essas 

dimens6es. do que disseram os alunos brancos que nao I.:oncluiram 0 bacharela

do. 

Todos os alunos que pretendJaIll submeter-se ao teste preenchiam um Questio

nario Oescritivo Estudantil antes de fazerem 0 SAT. Esses questionarios colhi-
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am infonnw,:oes ~obre a hist6ria pregress:l. os in!eresscs, as aspira<,:oes e a~ 

auto-avalia<,:oes dos estudantcs (vcr Apl3ndicc A e Apendice D. Tabela D.7. [0). 

Trabalhando com a Diretoria de Exames e a STE, pudemos vincu[ar os dadas 

col hid os pelo STE com nosso banco de dados. Par sorte. algumas das categorias 

do STE - cl:lreza na escrita, expressao oral c capacidade de lideran<,:u -

carrespondiam quuse perfeitamente a nossas catcgonas. 

18. Hci duas categorias que constituem exce~6es a esta generalizu<,:ao: de modo 

geral, o~ aspirantes ao teste atribufram-se uma nota media ligciramente rnais 

alia em "'aplidao medinica" e "'aptidUo artisti<.:u"' que ados diplomudos do 

G&EP. Tambem sc pode assinular que, em tn:s categorias - "conviver bern com 

os outros '. "capacidade de a<,:5.o" c "capaddade de lideran~a" -. os diplomados 

ncgras do G&EP. ao ingressarem na faculdadc em 1976. atribuiram-se notas 

mais altus do que seus colegas brancos. 

19. Essas percentagens variaram con forme a calcgoria da aptid5.o. mas nao muito. 

As percentagens do que se avaliaram "'abaixo dos 10% superiores". por catego

ria. foram: em expressao escrita. 49% dos diplomados ncgros c 44% dos 

diplomados brancos: em exprcssao oral. 52% dos negros e 51 % dos brancos: em 

capacidadc de Jidcran<,:a. 43% dos negros e 43% dos brancos. 

CapItulo 8 

Diversidade: perceps;6es 
e realidades 

Ao refletir sobre sua cpoea em Harvard na Meada de 1850, 

Henry Adams ll escreveu que "a sorte insistiu em ampliar a educa

,ao [de Adams], jogando urn trio de virginianos" numa turma pre

dominamemente composta de alunos da Nova [nglaterra. Como lem

brou Adams, ele e os virginianos (urn dos quais era "Roony" Lee, 

filho de Robert E. Lee") 

sabiam muito bern como era cstreita a margem de amizade que os separava, 

em 1856, da inimizade mortal. ( ... ) Pe1a primeira vez, a educa9ao de Adams 

o pas em contato com novos tipos e Ihe ensinou seus val ores. Ele viu 0 tipo 

da Nova Inglaterra medir-se com urn outro e foi parte desse proccsso. 1 

Depois de citar essa passagem, 0 rei tor de Harvard, Neil Rudenstine, 

observou que essa cxperiencia particular de educac;ao talvez nao tivcs

se sido urn perfeito sucesso, uma vez que "nem Adams nem Lee con

seguiram superar 0 abismo que os separava. ( ... ) Ambos [foram] cer

ceados por difercnc;as de heranc;a, hist6ria, temperamento e cultura 

que, no final, foram vastas demais para suplantar". Ainda assim, Adams 

ao menos reconheceu suas pr6prias limitac;6es, ao concluir que estava 

"poueo mais apto do que os virginianos a Iidar com a America do 

futuro". Dc qualquer modo. como cnfatizou Rudenstine, essa 

li~ao dc cduca¢ao ( ... ) produziu uma conscicncia do que, em circunstancias 

diferentes, talvez se houvesse mostrado possive!. Tambem altl..!fUU a consci

encia de Adams e 0 obtigou a enfrentare avaliar um tipo de pcssoa que nunca 

havia conhecido. Impcliu-o a tirar novas conclusoes a respeito de si mesmo 

c de suas limitat;oes e levou ate a uma certa compreensao (vastamentc 

supersimplificada) dos sulistas representativos e do suI. A sone "ampliou" 

sua educat;ao. quasc que a dcspcito dele mcsmo." 

317 
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Isso nos lembra que 0 conceito de diversidade esta longe de ser 

novo no ensino superior norte-americana. Durante mais de 150 anos, 

os edueadores frisaram seu valor educacional. Original mente, pens a

va-se na diversidade sobretudo em termos de diferen<;as de ideias ou 

pontos de vista, mas estas raramente eram vistas como abstraC;6es 

incorporeas. A associa<;ao direta com individuos dessemelhantes era 

considerada essencial a aprendizagem. Posteriormente, as dimens6es 

da diversidade se ampliaram, passando a incluir a geografia, a reli

giao, 0 pafs natal, a crias:ao, a riqueza, 0 genero e a rac;a. 

Sao abundantes as afirma<;oes eloquentes que atestam 0 valor 

educacional da diversidade, assim como os relatos anedoticos de seus 

efeitos na visao de mundo e ate na vida de numerosos individuos. E 
mais diffcil encontrar provas sistematicas de seus efeitos, em parte 

porque a defini<;ao, a mensura<;ao e a analise sao muito diffceis nessa 

area. De modo algum resolvemos os problemas de explicar precisa

mente como, em que circunstancias e ate que ponto a diversidade 

nos campus enriqueceu 0 ensino. Alguns processos circulares evi

denciam-se por toda parte e separar causa e efeito e extremamente 

diffcil: os es[udantes mais predispostos a se beneficiar da diversidade 

sao os que mais tendem a relatar seus efeitos beneficos, e e bern 

possivel que as atitudes positivas para com ela alterem as percep<;oes 

do que se ganhou com a experiencia universitaria. Nao obstante, os 

Icvantamentos do universo da Gradua<;ao e Experiencia Posterior 

permitem uma analise quantitativa mais cuidadosa do que antes fora 

possivel sobre (I) a importancia atribuida as rela<;oes raciais pelos 

que frequentaram faculdades e universidades academicamente seleti

vas. (2) suas percep,oes da contribui<;ao trazida pOl' seus estudos de 

gradua<;ao para essa area, (3) a extensao relatada das intera<;oes entre 

individuos de ra,as, cren,as e situa,6es diferentes. e (4) a visao dos 

matriculandos sobre os esfor<;os que as institui,oes do G&EP tern 

feito para educar uma popula,ao diversificada de alunos. 

Embora neste livro estejamos primordialmente interessados na 

diversidade racial, vale a pen a repetir que a diversidade se estende 
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muito alem da ra~a e abrange diferen9as de historia pregrcssa, status 

socio-economico, pais ou regiao de nascimento, pontos de vista e 

religia.o.3 Concentramo-nos na diversidade racial por ser esse 0 tema 

destc estudo e porque os esfon;os das faculdades e univcrsidades 

para chegar a essa diversidade tem-se mostrado altamente contro

vertidos. Outros tipos de diversidade - como provir de urn meio rural 

au ser de uma regiao distante do pafs - raramente sao questionados 

como considera,oes apropriadas no processo de admissao. Natural

mente, seria uma supersimplifica<;ao presumir que todos os africano

americanos, assim como todos os naturais do meio-oeste au todos 

os luteranos, representam algo que se assemelhe a urn unico ponto 

de vista. 0 ambito de nosso estudo, entretanto, c por dcmais geral 

para permitir que investiguemos esses nfveis mais refinados de di
versidade. 

"Trabalhar" e "conviver bern" com pessoas de ra9as 
e culturas diferentes 

Iniciamos nossa cxplora<;ao desse tema complexo examinando. 

em primeiro lugar, de que modo os matriculandos do universo G&EP 

avaliaram a importancia que teve em sua vida a possibilidade de se 

relacionarem bern com individuos de ra,as e culturas diferentes. Em 

seguida, examinamos sua avalia<;ao da contribui,ao feita pOI' suas 

faculdades e universidades nesse aspecto. 

lmportiincia na vida 

Se as pessoas dessem pouea importancia a eapacidade de "traba

Ihar de modo eficiente" e "entender-se bern" com pessoas de ra<;as e 

culturas diferentes, talvez nao importasse muito saber se as faculda

des ajudam os individuos a desenvolver essa capacidade. Na verda

dc. porem, quase metade dos respondentes de 1976 do levantamento 

G&EP (44%) disse que a capacidade de "con vi vel' bern" era "muito 

importantc" (empregou-se uma cscala de avalia9ao de cinco pontos, 

na quaIl representava "sem nenhuma importancia" e 5 rcpresentava 
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"muita importantc"). Mais dc 3/4 dos respondentes (77%) atribui

ram uma das duas notas mais altas (4 au 5) a capacidade de trabalhar 

cficazmente e relacionar-se com outras pessoas par meio dos divisores 

raciais au cullurais. Quase ninguem disse (au, como talvez sugcris

scm as cfnicos, admitiu acreditar) que essa fosse uma capacidade 

"scm ncnhuma importancia" . .J 

A importancia da capacidade de funcionar bern atraves das fron

teiras raciais, par maior que seja para as matriculandos brancos do 

univcrso G&EP, e ainda maior para as matriculandos negros (Gnifi

co 8.1). Um total de 74% destes avaliou como "muito importante" a 

capacidade de "trabalhar eficazmcnte" e "conviver bern" com pes so

as de ra<;;as/culturas diferentes; 94% deres atribufram uma das duas 

notas mais altas a essa capacidade. Para apreender 0 significado ple

na que os respondentes negros deram a capacidade de trabalhar e 

interagir atraves dos divisorcs raciais e culturais, e instrutivo compa

rar a cnfase que brancos e negros depositaram em dois tipos correlatos 

mas difcrcntcs de "diversidade" - urn deles. discutido acima, basea

do nas difercn~as de ra<;a!cultura, c outro associ ado as diferen<;;as de 

cren,as. Quando solicitados a aquilatar a importancia da "capacidade 

de manter boas rela,aes com pessoas que tenham crcn,as diferen

tes", 45% dos brancos e 52% dos negros assinalaram "muito impor

tante". Quando indagados sobre "a capacidade de conviver bern com 

pcssuas de ra<;as diferentes", 420/0 dos bra<;;os e 74% dos negros 

assina!aram "muito importantc". Como explica Anthony Appiah, a 

ra<;a e muito mais central na vida dos norte-americanos negros do 

que na dus brancos.s 

As grandes difcren<;;as entre as ra<;as nao chegam a surpreender. 

Em razao de seu status minoritirio, e fatal que seja muito rnais diffcil 

para us norte-americanos negros, ao menos para os que se veem 

como dcsejosos de ascensao sociaL irnaginar-se "bem-sucedidos" 

na vida, se forem incapazcs de trabalhar cficazmente com integran

tes da maioria branca. Eles nao tern altcrnativa senao levar a serio a 

importancia do "born convfvio". Par cssa simples razao. e bern pos-
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sivel que 0 valor educacional de aprender a lidar com a diversidade 

seja ainda maior para os estudantes negros do que para os brancos _ 

apesar de grande parte da discussao sobre a diversidade concentrar

se nas maneiras peJas quais os alunos brancos supostamente apren

dem com seus colegas negros. A afirma,ao cl<issica dessa postora 

foi fornecida por Sir Arthur Lewis, um economista agraciado com 0 

Premio Nobel, num artigo de 1969: 

Os negros da America sao, inevitavel e perpetuamente, uma minoria. Isso 

significa que, em todas as posi<;5es administrativas e de lideranr;:a, seremos 

numericamente sobrepassados pelos brancos e (eremos que competir com 

eles nao nos nossos cermos, mas nos seus. A unica maneira de veneer esse 

joga e conhece-Ios tao minuciosamente, que sejamos capazes de ultrapassa

los. Para nos, vol tar as costas a essa oportunidade. insistindo em nos reIaci

onarmos apenas com outros escudantes negros na vida universitaria, e uma 
insensatez do rnais alto grau.(' 

Gnifico 8.1. Percepc;ao da Irnportancia que Tern na Vida a "Capacidade de 
Trabalhar Eficazrnente e Conviver Bern com Pessoas de Rac;as e Culturas 
Diferentes", de Acordo com a Rac;a; Coorte de Ingresso de 1976. 

2 
l' 

80% 

~ 60% 

i 
~ 40% 

_ci 
Q) 20% 

& 
0% 

I_ Negros 0 Brancos I 

4 5 
lvtJito irrportante 

1 2 
Sam nenhurra irrportancia 

3 

Fonte: Banco de Dados Gradua930 e Experiencia Posterior. 

A pergunta seguinte e se ha indicios de alguma mudan,a, ao lon

go do tempo, na importancia atribuida ao "conviver bem". Embora a 

metodologia esteja longe de ser perfeita, podemos comparar as res-
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pastas dadas pelos matriculandos (brancos e negros) de 1976 com 

as fornecidas a mesma pergunta pelos matriculandos do G&EP da 

coorte de ingresso de 19897 H§. .diferen,as pronunciadas. Tanto as 

inteO"rantes brancos quanto negros da coorte mais recente mostra

ram:e mais incIinados do que seus predecessores a considerar "muito 

importante" na vida 0 born convfvio com indivfduos de outras ra~~s 
e culturas. Entre os matriculandos bran cos, a porcentagem que aSSI

nalou "muito importante" elevou-se de 42% para 55%, ao passarmos 

da coorte de 1976 para a de 1989; entre as matriculandos negros, 

essa me sma porcentagem subiu de 74% para 76%. 
Ao decidir que significado atribuir a essa aparente mudan,a de 

atitude de uma geraC;ao universitaria para outra, devemos perguntar se 

um numero maior de respondentes de 1989 inclinou-se a classificar de 

"muito importantes" todos as tipos de aptidao. Estaremos observando 

apenas uma especie de "infla,ao das notas", na qual as diplomados 

mais recentes tenderiam a ser mais positivos em todas as suas avaha

,aes? Nao parece ser a caso. Par exemplo, as classifica,aes dadas 

pelas duas coortes a importancia de varias aptidaes academicas foram 

quase exatamente as mesmas, enquanto os valores religiosos foram 

considerados menos importantes pelos matriculandos de 1989 que pe

los de 1976 (ver Tabela 8.1). Em sum a, embora parte dessas diferen

c;as possa relacionar-se com a idade, a maior imporUincia atribufda a 
compreensao racial parece ser significativa em si mesma~ ., 

Particularmente digna de nota e a importancia relatlva atnbUlda 

polos matriculandos de 1976 e 1989 as duas dimensaes distintas de 

diversidade ja distinguidas: conviver com pessoas de dlferentes ra,asl 

culturas e manter uma boa rela,ao com individuos que tenham cren,as 

diferentes (as duas fileiras sombreadas da Tabela 8.1)' Embora as 

negros de ambas as coortes tenham atribuido ainda mais importancia 

do que as brancos ao bam relacionamento com individu~s de ra,as 

diferentes, a defasagem entre negros e brancos nas avaha,oes to! mo

destamente menor entre as matriculandos de 1989 gue entre as de 

1976. Parece ter havido ainda mais mudan,a de visao entre as brancos 
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do que entre as negros no que conceme a rac;a, mas nao no que diz 

respeito as crenc;as. 

Alem disso, na popula,ao branca, houve urn aumento particular

mente grande da importancia atribufda as reIaC;6es radais entre os indivf

duos ocupantes de posi,aes de lideran,a em organiza,aes civicas. Do 

numero expressivo de integrantes brancos da coorte de 1989 que infor

maram ja estar exercendo alguma fun,ao de lideran,a civica, 59% afir

maram que conviver bern com indivfduos de rac;as e culturas diferentes 

era "muito importante", comparados a apenas 43% dos lideres civicos 

brancos da coorte de 1976. Nao surpreende que as mais atuantes nesta 

au naguela esfera publica tenham-se sensibilizado cada vez mais para a 

necessidade de manter boas reIac;6es com indivfduos de outras rac;as e 

culturas. 

Conquanto seja impossivel ter certeza do que esta par tras des

sas mudan,as, talvez elas reflitam altera,aes de peso nas realidades 

com que todos se confrontam nos Estados Unidos. A maior impor

tancia atribuida it capacidade de trabalhar e conviver bern com pes

soas de diferentes grupos raciais e culturais faz muito senti do, a luz 

de algumas tendencias demograficas conhecidas: a pais em que vive

rao e trabalharao os matriculandos da coorte de 1989 tera uma com

posic;ao racial mais diversificada do que 0 pais encontrado pelas 

coortes anteriores. A medida que a populaC;ao do pafs vai-se toman

do cada vez mais diversificada em termos raciais e que as norte

americanos brancos veem corroer-se seu status de maioria dominan

te, a necessidade de trabalhar de maneira eficiente com individuos de 

outras rac;as se tomara uma realidade mais e mais inescapavel para os 

integrantes de todos as grupos raciais. No mundo dos neg6cios e das 

profissaes liberais e em boa parte da vida civica e publica, as enclaves 

brancos serao cada vez mais diffceis de imaginar. 

A contribuifiio do curso universitdrio 

Que diferen,a fez a faculdade no desenvolvimento da capacidade 

de trabalhar e conviver bern com pes so as de raps e culturas diferen-
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tes? Essa pergunta correlata e, para dizer 0 minimo, ainda mais per

tinente ao debate sobre 0 papel a ser desempenhado pel a raqa no 

processo de admissao. 

Quase metade dos respondentes brancos da coorle do G&EP de 

1976 disse acreditar que sua experiencia no curso de graduaqao teve urn 

valor considenivel nesse aspecto: 46% Ihe atribuiram nota 4 ou 5, numa 

escala de cinco pontos (na quaIS correspondia a "muito"), e 18% disse

ram que ela ajudou "muito". Uma porcentagem expressivamente maior 

de matriculandos negros considerou que a faculdade os havia ajudado a 

desenvolver essas aptidaes de "born convivio" (57% derarn nota 4 ou 5 

a sua experiencia na graduaqao e 30% Ihe deram a nota mais alta). 

Tabela 8.1: Porcentagem de Matriculandos que Consideraram Certas Ap
tidoes Seletas "Muito Importantes" em sua Vida, de Acordo com a Rafta. 
Coortes de Ingresso de 1976 e 1989 

Ne~ros Brancos 

1976 1989 Oif. 1976 1989 Dif. 

Aptidoes academicas 

Cap. de boa comunica\=ao oral 77 78 67 69 2 

Conhet. de um tampo/disciplina 

particular 45 44 -I 43 43 0 
Cap. de amilise e resolur;ao de 

problemas 85 82 -3 84 82 -2 
Cap. de eserever com dareza 

e eficacia 70 68 -2 64 62 -2 
Aptidocs profissionais 

Cap, ,de' traba:1har' cow":efici~ricia 
e conviyer bem: c,~iU,:p~$$9tLpte: 
ragas/ cultLlr~ . di f¢-t. 74 
Cap. de manter und)~in' 
relaciona:mento coni pessoas: de 

cren\=as diferentes 52 50 8 45 % 11 

Cap. de trabalhar 

coopcrati vamente 57 62 5 50 58 8 

Cap. de adaptarrao as mudan\=3s 71 71 0 62 66 4 

Competitividade 24 30 6 19 22 3 

Cap. de trabalhar com 

independencia 72 72 0 67 68 
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Cap. de lideranr,:a 60 56 -4 47 47 0 
Aptid0cs pessoais/sociais 

Cap. de fazer e preservar 

amizades 39 52 13 44 57 13 
Cap. de reJaxar e aproveirar 

o lazer 39 46 
Interesse ativo em servirros 

7 33 44 II 

comunitarios 25 29 4 15 14 -I 
Val ores religiosos 42 36 ·6 22 18 -4 

FOllte: Gradua~ao e Experiencia Posterior. 

~~)~I~ ~~:;~:P:en~e~~.es foram hsolicitados a A av~liar a importancia de aptid6es seletas 
scm nen uma nnportanclU") a 5 ("muito imponante"). 

Essas percentagens ti veram urn aumento substancial entre a coorte 

de 1976 e a de 1989 (Gnifico 8.2). A porcentagem de matriculandos 

brancos que disse que a universidade contribuiu "muito" foi quase 

duas vezes maior na coorte de 1989 do que na de 1976 (34% versus 

18%), e a porcentagem de matriculandos negros que atribuiu a pon

tuayao maxima a contribuic;ao universitaria nesse campo tambem levc 
urn aumenlo acentuado (de 30% para 46%). 

Gnifico 8.2. PercePftao da Contribuirao da Vida U' .(.. 
d ddT bal 'f mverSI ana para a "Capaci-

a e e. ra har Eficazmente e Conviver Bern com Pessoas de Ral'as e Cul-
turas Dlferentes" de Acord R C ' 

, 0 com a at;3; oortes de Ingresso de 1976 e 1989. 

o Rasposta = 5 ("muita·') 

• Rasposta = 4 

8°%I------·--........ -... ---- ... ----.. Tc.~----,·-.--.-.-. __ .. _____ ._ 

1976 1989 1976 1989 
Nagros 

Bran';05 

FOII/e Gradua(,:5.o e Experiencia Posterior 
Nola: Os respondentes foram solicitados a ~lassificar a contr"b '- d .A 

cia no curso de gradua<;ao numa cscaJa de I ("nenhuma"l "SU(I~,ao . e sua expenen-
.. . mUlto grande"). 
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Sem dlivida, parte desses aumentos relatados pode simplesmente 

dever-se ao fato de as matriculandos de 1989 estarem temporal men

te mais proximos de sua epoca de gradua,ao que as de 1976. E 
inevitavel que as experiencias universitarias tenham maior peso na 

vida dos matriculandos mais recentes, que tambem tiveram menos 

oportunidade de aprender algumas dessas mesmas aptidees atraves 

das experiencias no trabalho e da participa~ao civica. Assim, parece 

ter havido urn aumento de cerca de 10 pontos percentuais na fre

qiiencia com que os respondentes atribufram a cIassifica~ao maxima 

a outras aptidees. (Par exemplo, a porcentagem que disse que a gra

dua,ao contribuiu "muito" para a desenvolvimento da capacidade de 

analise subiu de 38% dos matriculandos brancos de 1976 para 45% 

dos matriculandos brancos de 1989 [Tabela 8.2].) Mas as aumentos 

entre a coorte de 1976 e a de 1989, nas percentagens de respondentes 

que atribufram nota maxima a capacidadc de "conviver bern com 

pessoas de ra~as e culturas difercntes", foram muito maiores, tanto 

em termOs absolutos quanta relativos: 16 pontos percentuais. no caso 

de matriculandos brancos e negros. Houve tambem aumentos nitida

mente acima da media na freqiiencia com que os respondentes ne

gros e brancos deram muito credito ao curso de gradua~ao por have

los ajudado a desenvolver boas reia,ees com pessoas de cren<;as di

ferentes - a segunda dimensao da diversidade (ver as duas fileiras 

sombre ad as da Tabela 8.2). 

Conclufmos que ocorreu uma verdadeira mudan~a nas experien

cias reais entre as anos em que as matriculandos de 1976 frequenta

ram as escolas do G&EP e as anos em que as de 1989 cursaram 

essas mesmas inslitui<;ees. Os estudantes de 1989 talvez tenham tido 

mais consciencia do que seus predecessores da importancia de apren

der a "conviver" (como foi sugerido por suas respostas a pergunta 

sobre a importiincia disso na vida) e, por conseguinte, talvez tenham 

tirado mars provcito das oportunidadcs que sua cxperiencia universi

taria Ihes ofereceu ncsse aspecto. Ao mesmo tempo, e posslvel que 

as faculdades e universidades tenham-se tornado mais capazes de 
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criar urn ambiente em que os alunos possam aprender com colegas 

diferentes deles mesmos. Na epoca em que as institui~oes comec;a

ram a matricular urn nurnero muito maior de estudantes vindos das 

minorias, houvc casos em que elas presumiram que 0 tipo certo de 

intcrac;oes e experiencias educacionais ocorreria mais ou menos au

tomaticamente. Mais tarde, os dirigentes universiUirios aprenderam 

que criar urn ambiente produtivo de aprendizagem exigi a muita refle

xao. Os que trabalharam pela melhoria da qualidade da cxperiencia 

educacional da graduaqao devem sentir-se estimulados pela compro
va~ao de que houve urn progrcsso. 

Esta fora do ambito deste estudo examinar quais foram as abor

dagens institucionais de maior ou menor eficacia na conquista dos 

beneficios educacionais da diversidade. Entretanto, podemos relatar 

que 0 tamanho menor e 0 convlvio residencial parecem fazer uma 

diferen~a positiva. Embora todos os tipos de institui~ao de en sino 

inclufdos no universo G&EP tenham reccbido "notas altas" de seus 

matriculandos de 1989 pela contribui,ao fcita pela vida universit<iria 

para 0 "born convfvio", as facuIdades de humanidades e cicncias 

humanas rcceberam as notas mais altas. tanto por parte de 

matriculandos negros quanto brancos. Entre os matriculandos de 1989 

nessas faculdades, dentro do universo G&EP, 43% dos brancos c 

50% dos negros derarn a suas escolas a nota maxima. 

Outros estudos tam bern constataram que a universidade po de 

contribuir para 0 desenvolvimcnto de valores conducentes a melho

res rela~6es raciais. Linda Sax e Alexander Astin, em sua analise dos 

efeitos da gradua~ao sobre 0 desenvolvimento de varios aspectos da 

cidadania, conclufram que os meios univcrsitarios racial mente diver

sificados e 0 envolvimento dos estudantes em atividadcs que atraves

sem as fronteiras raciais contribuem para 0 que elcs chamaram de 

uma "consciencia cultural" maior, bern como para urn maior com

promisso com a melhoria da compreensao entre as rac;as. ':! 

Ao cxaminar as relaC;5es entre grupos raciais - espccialmente 

entre negros e brancos -, c muito facil perder de vista a importancia 
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da diversidade tanto dentro quanto entre todos esses grupos. Estu

dos recentes de Richard Light, em Harvard, baseados em entrevis

tas. fornecem lima profusao de exemplos de como os estudantes das 

minorias podem aprender muito com e sobre outros estudantes das 

minorias na vida universitaria. Tambem e faeil esquecer a importan

cia das diferen~as de religiao, bern como de ra,a e cultura. 

Tabela 8.2: Porcentagem de Matriculandos que Consideraram que a Gra
dua't3.0 Contribuiu "Muito" para Desenvolver Aptidoes Seletas, de Acordo 
com a Ra~a. Coortes de Ingresso de 1976 e 1989 

Negros Brancos 

1976 1989 OiL 1976 19H9 Dif 

Aptidoes academicas 

Cap. de boa comunica~ao oral 27 33 6 16 24 8 

Conhecimento de um campo/disciplina 

particular 27 40 13 26 36 10 

Cap. de analise e resolu~ao de 

problemas 41 48 7 38 4S 7 

Cap. de esc rever com dareza e eficada 36 46 10 31 38 7 

Aptid0es profissionais 

Cap. de trabaIha,r 01 efiqien~ia e, conviver 

bern com pes,~oa$·de)::~aslcU1LUras::dj(eJ. 
Cap. ,de' manter: u~ '·Mm.'· rel:idbnameilm' 

.3.0 46 16. 18 34 16 

com· pessoas' :de, cten<;3$' :di f erentes 28 43 15 22 40 18 

Cap. de trabalhar cooperativamente 18 27 9 12 25 13 

Cap. de adapta~iio as mudan~as 27 39 12 17 29 12 

Competitividade 26 30 4 19 23 4 

Cap. de trabalhar com independencia 39 41 2 34 39 S 

Cap. de lideran«a 17 27 10 11 22 11 

Aptid6es pessoais/sociais 

Cap. de fazer e preservar amizades 22 37 15 25 44 19 

Cap. de re!axar e desfrutar do lazer 12 23 11 11 26 1 S 

Interesse ativo em servi~os comunitarios 9 22 13 4 12 8 

Valores religiosos 8 11 3 4 7 3 

Fonte: Graduar;iio e Experiencia Posterior. . . _ . . _ 
Nota: Os respondentes foram solicitados a avaliar a (;ontnbU1~ao da .. vlda UnlV~rslta~ 
ria para 0 dcscnvolvimento de aptidoes seletas numa esc ala de I ( nenhuma ) a _ 
(""muito grande'·). 
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Uma mora cubana em Harvard: TOdas as minhas cole gas de 

quarto sao asiaricas, mas sao todas de nacionalidades diferentes. Quan

to mais conhec;o minha companheira de quarto vietnamita, rnais apren

do. Nossas culturas tern a mesma enfase na famflia, mas a dela reve

rencia muito mais as tradic;6es. Ela tern milhares de anos de tradic;ao 

para respeitar. Quando a gente e cubana e vive nos Estados Unidos, 

deixa a historia para tras, e a cultura tam bern nao e tao antiga assim. 

Uma mo~a branca da coorte de /989 na Ufliversidade 

da Carolina do Norte (ChapeL Hill): Quando eu era orientadora resi

dente, urn aluno mu<;ulmano foi me procurar. Quis ver-me em particular 

porque queria encontrar urn lugar onde pudesse fazer suas ora'roes to

das as manhas. e precisava estar de frente para uma certa direr;ao ao 

faze-las. Lembro-me de ter ficado impressionada com a modo como 

isso diferia radical mente da minha criar;ao. E sal dessa experiencia per

cebendo que ele tinha tanto compromisso com sua fe quanta eu com a 

minha, e eu tinha que respeita-Io par isso. 

Interal(oes entre grupos diversificados 

Faz muito tempo que os quatro anos passados numa instituic;ao 

residencial de en sino of ere cern tempo e lugar para uma ampla interac;ao. 

vinte e quatro horas por dia. Quando se considera a tendencia natural 

dos estudantes a se associarem (e sobretudo a conviverem) com 

indivfduos parecidos com eles, constata-se a probabilidade de que 

muitos deparem, na faculdade, com urn leque mais amplo de pessoas 

do que jamais tomarao a ver com tanta intimidade no dia-a-dia. De

pois de se misturarem nas salas de aula enos dormitorios, nas qua

dras de esportes e nas atividades extracurriculares, alem de festas e 

outros eventos do campus, eles claramente reconhecem 0 valor da 

interac;ao com urn grupo diversificado de pares. 

Ninguem duvida de que ter colegas inteligentes nas tunnas, nos gru

pos de estudos e como companheiros de quarto e uma parte crucial do 

processo educativo. Mas. ao reunir pessoas de diferentes rac;us C ori

gens. as educadores reconheceram que e possIvel aprender muito com 
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as pares, alem de aprender a resolver equa<;6es diferenciais e a interpre

tar esculturas de Michelangelo; pode tambem significar uma aprendiza

gem do que e crescer numa familia de pais divorciados, ou ser olhado 

com desconfian<;a por causa da cor da pele. Na id6ia de viajar - "ir para 

a faculdade" - esta implicita a ideia de que ha algo a ser aprendido por se 

cstar num novo ambiente, com pessoas novas, algumas das quais po

dem ser muito diferentes das que se conhecia ate entao. 

Uma mulher branca da coorte de 1989 em Wellesley: Minhas tres COffi

panheiras de quarto eram uma sino-americana de terceira gera~ao, que 

viera de Los Angeles, uma afro-ameriean~ do Arizona e uma saudita. 

Assim, tambem fiquei conhecendo os amigos del as. Estar no diretorio 

academico era outra maneira de saltar os abismos iniciais. porque era 

possivel dizcr: "Voce foi a reuniao de ontem a noite? Eu faltei, que foi que 

e!es disseramT E, desse ponto em diante, simplesmente se fazia amizade. 

Eu viera de uma grande escola regional de ensino de segundo grau, no norte 

de Wisconsin. Nao e s6 que nao tivesse amigos de outros grupos raciais

isso era uma completa impossibilidade demognifica. 

Um homem branco da coorte de 1976 em Columbia: Aquilo era subs tan

cialmente mais di versificado em tcrmos raciais do que Salt Lake City. No 

mcu primeiro ano do cicio b3sico, havia latinos, negros e asiaticos e, entre 

os "brancos", havia judcus ortodoxos, urn rapaz que frequentara Eton c 

urn rapaz de uma familia de refugiados dajunta govemamental da Grecia. 

Vindo de urn meio em que ser cat6lico ja era muito, la estava eu indo ao 

cinema com gente de T6quio e do suI do Bronx. Lembro-me de ter ficado 

muito surpreso por conhecer sujeitos chamados Hector e Tyrone, que 

olhavam da universidade para Morningside Heights13 e diziam: "Eu moro 

bem ali." Havia boa vontade, porque, basicamente, todo 0 mundo estava 

na aula de cduca~ao ffsica, todos tfnhamos 18 anos. 

Relatos pessoais semelhantes aos aqui emoldurados existem em 

profusao e ha muito que aprender com cles. Mas, quanta intera~ao 

ocorre de fato? Com que frequencia os estudames de uma ra<;a real

mente se familiarizam com alunos de outras ra~as? Sera que a id6ia 

de intera<;ao e mais mitica do que real, dada a tendencia reconhecida 
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(e compreensfvel) das pessoas a querer a companhia de indivfduos 

parecidos com elas, com quem se sintam a vontade? 

Cientes de que e diffcil os indivfduos recordarem com exatidao 

seus est ados de espfrito passados, estruturamos uma s6rie de per

guntas que abordavam esse tern a da maneira mais factual possfveL 

perguntando as pessoas 0 que elas faziam, e nao 0 que senti am. Per

guntamos aos respondentes se, na epoca da faculdade, haviam co

nhecido indivfduos diferentes deles - vindos de outras regi6es ou 

outros pafses. de famflias muito mais ricas ou muito mais pobres, OU 

que foss em muito mais liberais ou muito mais eonservadores em sua 

visao polftica. Tambem perguntamos se haviam conhecido estudan

tes de outras ra~as. No esfor~o de estimular as lembran~as e tam bern 

de saber em que contextos do campus os estudantes se conheciam 

pedimos aos respondentes para indicar se haviam conhecido outro~ 
alunos nos dormit6rios e republicas, nas aulas, na pratica esportiva e 

na partieipa~ao em outras atividades extracurriculares. ou atraves de 

contatos sociais. Por ultimo, no esfor~o de "retirar 0 bloqueio" e 

permitir uma analise mais apurada, perguntamos aos respondentes se 

elcs haviam "eonhecido bem dois au mais estudantes" das categorias 

indicadas. Nao tentamos dcfinir 0 que significava conhecer "bern" 

uma pcssoa. mas optamos pela esperan<;a de que nossa formulac;ao 

inccntivasse os pesquisados a retlelir sobre sua resposta, em vez de 

meramente fomeeer 0 que poderia ser uma resposta facil c espenivel. 

A extensiio global da interafiio 

Constatamos, em primeiro lugar, que 0 nfvel geral de intera~ao 
informado [oi extremameme alto nas escolas do universo G&EP. Em

bora alguns matriculandos de 1989 sem duvida houvessem passado 

perfodos desproporeionais de tempo com colegas de classe pareci

dos Com eles (jog adores de h6quei que dividiam 0 quarto com joga

dores de hoquei, estudantes negros que se sentavam para comer a 

mesas predominantemente negras, alunos conservadores que goza

yam da camaradagem de agremia~6es polfticas conservadoras, e as-
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sim por diante), a grande maioria de todos os tipos de alunos "conhe

cia bem" dois ou mais indivfduos de muitas categorias diferentes. 

Esse grau elevado de intera,ao foi constatado tanto entre os alunos 

negros quanto entre os brancos (painel superior do Gnifico 8,3), 

Vimos, por exemplo, que nove em cada dez desses ex-alunos co

nheceram bern dais ou mais indivfduos oriundos de regi5es diferentes 

dos Estados Unidos; que mais ou menos a metade conheceu dois ou 

mais estudantes de outro pafs (curiosamente, mais negros do que bran

cos travaram conhecimento com estudantes estrangeiros); que uns 70% 

dos alunos negros e brancos conheceram bem dois ou mais estudantes 

de famflias muito mais ricas - resultado que reflete a presen<;a, nessas 

escolas, de um numero de alunos de familias abastadas que estii clara

mente acima da "media - e que mais da metade dos negros e brancos 

conheeeu bem dois ou mais indivfduos de familias muito mais pobres, 

dois au mais que cram muito mais conservadores em tennos polfticos, e 

dais ou mais que eram muito mais liberais nessa mesma esfera. 

o painel inferior do Grafieo 8,3 mostra as intera,6es de 

matriculandos negros e brancos nos diversos grupos raciais. Apesar 

do fato de os alunos negros eonstitufrem menos de \0% do total de 

matrieulandos de 1989 em cada escola do universo G&EP (com uma 

unica exceyao, na qual os estudantes negros compunham 12% dacoorte 

de ingrcsso), 56% dos respondentes brancos conheceram bern dais 

ou mais estudantes negros. Alem dis so, menos de urn em cada dez nao 

conheceu nenhum aluno negro au nao respondeu a pergunta. Quase 

nove em cada dez estudantes negros (88%) conheceram bem dois ou 

mais alunos brancos. Portanto, se houve auto-segregayao nesses campus 

- como decerto houve, em alguns casos e durante "uma parte do dia" 

--, as muros entre as subgrupos eram altamente porosos. 

Isso nos traz a lcmbran<;a urn estudante negro de Princeton, no 

inlcio dos anos setenta, que perguntou em tom queixoso por que algu

mas pessoas achavam diffcil entender sua decisao de trabalhar tanto 

como chefe da Associa,ao dos Estudantes Negros, no campus, quan

ta como chefe do diret6rio estudantil do curso de gradua,ao, que era 
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predominanternente branco (e sua decisao de ter urn colega de quarto 

branco). Ele nao via por que alguem devesse esperar que ele tivesse de 

escolher entre passar uma parcela substancial do tempo com seus co

legas negros e passar uma parcela igualmente substancial do tempo 

com amigos brancos. Vistos por esse prisma, os dois tipos de atividade 

(e os dois conjuntos de amigos) eram altamente complementares. 

Grafico 8.3. Porcentagem de Matriculandos que Conheceram Bern Duas 
ou Mais Pessoas com Caracteristicas Seletas, de Acordo com a Ra~a; Coorte 
de Ingresso de 1989. 
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A parte inferior do Grafico 8.3 tambem mostra as intera,6es de 

alunos negros e brancos com outros grupos raciais. 0 grau de 

intera~ao com estudantes asiaticos foi mais au menos 0 mesmo entre 

matriculandos brancos e negros, e as matriculandos brancos tiveram 

aproximadamente a me sma probabilidade de conhecer bern dois ou 

mais estudantes asiaticos e de conhecer bern dois ou mais estudantes 

negros _ urn resultado urn tanto surpreendente, a luz do fato de os 

alunos asiaticos serem muito mais numerosos nesses campus do que 

os negros. As intera~6es com hispanicos e Indios norte-americanos 

mostraram-se mais comuns entre as matriculandos negros do que 

entre os brancos, 0 que talvez reflita urn certo sentimento de urn 

vInculo comum. A matriz completa das intera~6es inter-raciais apa

rece na Tabela 8.3. 0 numero menor de estudantes hispanicos nesses 

campus e 0 numero reduzidissimo de indios talvez explique por que 

o grau de intera~ao com eles tende a ser urn pouco menor. 

TABELA 8.3: Porcentagern de Matriculandos que Conhecerarn Bern Dois 
ou Mais Alunos de Outra Rac;a, Conforrne a Rac;a do Respondente. 
Coorte de Ingresso de 1989 

Porcenta~ern que conheceu bern do is ou mais alunos: 

Ra9u do respondente Negros Hispanicos Asiaticos indios Brancos 

Negro 54 57 20 88 

Hispanico 68 69 15 93 

ASHitico 57 38 8 92 

Indio norte-americana 62 30 45 73 

Branco 56 26 58 5 

Fonte: Graduuyiio e Experiencia Posterior. 

Antes de examinarmos os fatores que influenciam 0 grau de 

intera,ao, podemos discorrer sobre onde os estudantes das varias ra

~as vieram mais comumente a se conhecer. "N a sala de aulas ou em 

grupos de estudos" e "no mesmo dorrnit6rio au como colega de quar

to" foram mendonados com mais freqlienda pelos que conheceram 

bern dais au mais individuos de outra ra,a, com cerea de 93% dos 

negros e 80% dos brancos citando cada uma dessas duas alternativas. 

Aproximadamente 2/3 dos negros e dos brancos conheceram indivi-
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duos de outros grupos raciais em "festas ou outras atividades sociais" 

e atraves de "atividades extracurriculares" (inclusive a pnitica esporti

va). As faculdades e universidades residenciais presumem que todas 

essas atividades podem levar a intera,6es beneficas em termos educa

donais, e essas tabelas simples sugerem que elas tern razao. j() 

Fatores que influenciam 0 grau de interafiio 

Se ha uma coisa que fica clara a partir dos dados apresentados 

no CapItulo 2, e que a ado~ao de uma norma estritamente neutra 

quanto a ra~a no processo de admissao reduziria drasticamente a 

matricula de estudantes negros nas escolas do G&EP. Uma pergunta 

6bvia (entre muitas outras) e que efeito teria uma grande redu,ao do 

mlmero de matriculandos negros nas intera~5es entre os diversos 

grupos raciais desses campus. 

Podemos examinar empiricamente a rela~ao entre a parcela negra do 

corpo discente e a fra~ao do corpo discente branco que veio a conhecer 

bern dois ou mais estudantes negros (Grafieo 8.4). Conquanto haja mui

tas outras varia.veis em a~ao, ha. uma associa~ao inequIvoca entre 0 ta

manho relativo da popula,ao estudantil negra e 0 grau de intera,ao entre 

alunos brancos e negros. Como se poderia esperar pelas simples proba

bilidades numericas, 0 grau de intera~ao varia em propor~ao direta ao 

mlmero de matrfculas de estudantes negros. J I 

Se dividirmos arbitrariamente as escolas entre as situadas acima e 

abaixo de urn nivel de 5% de matrieulandos negros (no outono de 

1989), veremos que 60% dos brancos das eseo!as acima da linha divi

s6ria de 5% conhecerarn bern dois ou mais estudantes negros, ao pas

so que 49% dos estudantes brancos das escolas com menos de 5% de 

matriculandos negros tiveram 0 mesmo grau de intera,ao. Dado 0 pe

queno numero de observa~6es institucionais (e a presen~a de nao-resi

dentes), e arriscado atribuir urn peso excessivo a inclina~ao de uma 

linha de regressao linear simples como a que aparece no Grafico 8.4. 

Apesar disso, a linha de regressao tem a vantagem de usar todos as 

dados de que dispomos e implica que uma queda na quota de 
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matriculandos negros, digamos, de 8% para 4%, tornaria espenivel 

uma redu,ao de 61 % para 53% na porcentagem de matriculandos bran

cos que conheceriarn bern dois ou mais alunos negros.l2 

Grafico 8.4. Rela~ao entre a Porcentagem de Negros da Coorte de Ingresso 
e a Porcentagem de Matriculandos Brancos que Conheceram Bern Dois ou 
Mais Alunus Negros na Gradua~ao; Coorte de Ingresso de 1989. 
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Fonte: Graduayao e Experiencia Posterior. 

Esses dados nao nos permitem estimar diretamente os efeitos 

provaveis da queda ainda maior da matrfcula de negros que tenderia 

a resultar de admissoes neutras quanta a ra~a, mas ha Dutra maneira 

de pensar nos possiveis efeitos dessa politica. Podemos olhar para 0 

grau de intera':rao que ocorre hoje entre as estudantes brancos C 0 

numero muito menor de alunos indios nesses campus e nas escolas 

mais seletivas de forma~ao em profiss6es liberais. E, como vimos na 

Tabela 8.3, a intera,ao entre estudantes bran cos e indios no nivel da 

gradua,iio foi muito restrita, presumivelmente pelo fato de 0 numero 

destes ultimos ser muito reduzido. Nilo estamos pretendendo sugerir 

que redw;6es ainda maiores do mlmero de estudantes negros levari

am 0 grau de intera<;ao a zero (afinal, houve contatos inter-raciais em 

epocas anteriores, quando havia pouqufssimos aIunos negros nesses 

campus). Mas a queda nas intera,6es certamente seria substancial. 

Existem raz6es 6bvias para esperar que a propor,iio de alunos 

negros nas turmas afete 0 grau de intera<;ao com os alunos brancos. 

" 
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E claro que urn numero maior de estudantes ncgros proporciona uma 

presen<;a mais marcante nos dormitorios e salas de aula. Mas ha tam

bern considera<;6es que nos levam al6m da pura probabilidade esta

tfstica dos encontros ao acaso. E quase certo que 0 mlmero maior dc 

estudantes negros assegure uma variedade maior na popularrao estu

dantil negra; havera mais indivfduos com seus interesses especiais, 

suas historias pessoais, seus passatempos e assim por diante - todos 

as fatores que fazem toda sorte de pessoas enveredarem par suas 

trajetorias proprias e que amiude as reunem, independentemente de 

sua ra<;a ou sua cultura. Por essa razao, a maior diversidade na co

munidade minoritaria tcnde a criar urn numero maior de locais poten

ciais de interar;ao. Urn segundo efeito acarretado pela presen<;a de 

mais pessoas numa popula<;ao numericamente menor e a reduc;ao da 

tendencia a "cerrar fileiras". A medida que aumenta 0 numero de 

estudantes negros no campus, tende a haver urn sentimento menor 

de afilia,iio intensa no grupo "excIuido", afilia,iio esta que inibe os 

movimentos em direr;ao a corrente central.!J 

Alem do tamanho do grupo minoritario, outros fatores afetam as 

intera,6es. Alguns dos pontos acima da linha de regressiio moslrada 

no Grafico 8.4 (que identifica as escolas em que 0 grau cfetivo de 

intera<;ao foi maior do que se teria previsto apenas com base na par

cela de matriculas de negros) representam institui<;6es com media 

excepcionalmente alta nos escores do SAT. -5e dividirmos as escolas 

do G&EP em camadas definidas pelos escores medios no SAT, vere

mos que 64% dos matriculandos brancos das escolas de SEL-I (nas 

quais a media no SAT foi de 1.300 ou mais) conheceram bern dois ou 

mais estudantes negros, em comparar;ao com 54% dos que cursa

ram as escolas de SEL-2 (com medias no SAT entre 1.150 e 1.299) e 

53% dos que frequentaram as de SEL-3 (com escores medios no 
SAT abaixo de 1.150).14 

Se invertermos a pergunta e indagarmos sobre a porcentagem de 

matriculandos negros que conheceram bern dois ou mais estudantes 

brancos, veremos que 0 padrao e perfeitamente congruente: 92% 
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das alunas negros das escalas de SEL-I informaram ter canhecida 

bern dois ou mais estudantes brancos, em comparas:ao com 87% dos 

matriculadas das escalas de SEL-2 e 87% das que frequentaram as 

de SEL-3. Em resuma, as campus que saa mais altamente seletivas 

na admissao, e que atraem os estudantes com os escores mais altos 

na SAT, saa tam bern as institui,oes que perderiam a maiar numero 

de matriculandos negros, caso se viesse a adotar uma polftica de 

admissao estritamente neutra quanto a ra~a. 
A carreia,aa pasitiva entre a seletividade escalar e a grau de 

intera~ao inter-racial e confirmada ao usannos LIma regressao mlilti

pIa para controlar pel a influencia de outras variaveis. Havia relativa

mente mais alunas negros nas escalas de SEL-J (6,7% da tatal de 

matriculandas, camparadas a 6,2% nas escalas de SEL-2 e 6,0% 

nas de SEL-3), parem a nfvel superiar de intera,aa nas escalas de 

SEL-I nao pade ser explicada par essas diferenps madestas. Aa 

fazermos 0 controle pelo numero relativo de alunos negros, pelos 

escores no SAT e pelo status socio-economico, as diferen~as nos 

nfveis de intera~ao conforme a seletividade escolar aumentam, em 

vez de diminuir. As estimativas ajustadas das percentagens de alunos 

brancos que viriam a conhecer bern dois ou mais estudantes negros 

sao dc 66% nas escalas de SEL-l, 58% nas de SEL-2 e 53% nas de 

SEL-3. Essas diferen,as saa sumamente significativas. 

Que e que responde pelos nfveis de interas:ao racial claramente 

acima da media nas instituis:6es mais seletivas? De acordo com nos

sos dados, esse padrao niio e decorrente de diferen~as pre-universi

tarias discernfveis nos tra~os de personalidade dos estudantes matri

culadas em cada canjunta de escolas, nem tampauco da compasi,aa 

racial das escolas secundarias de que pro vern os alunos. 15 

Aa Jigarmas as auto-avalia,oes abtidas nas pesquisas pre-universi

tarias do Projeta Caaperativa de Pesquisas Institucianais [CIRP] aas 

dadas da G&EP sabre as intera,oes desses mesmas estudantes na 

gradua<;ao, obtivemos resultados que, a primeira vista, parecem of ere

cer uma explica\=ao. Especificamente, as auto-avalia\=6es pre-universi-
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tarias elevadas, em certos tra~os pessoais, tern uma associaC;ao positi

va com a maior probabilidade de os estudantes brancos conheccrem 

bern dais au mais negras na faculdade. Os que se atribufram notas 

mais altas em lideran,a, papularidade e autocanfian,a sacial foram os 

mais propensas a ter uma ampla intera,aa cam as negros (Apendice 

0, Tabela 0.8.2). Esse resultada faz enarme senti do, ja que as indivf

duos sociaveis e confiantes sao mais tendentes a interagir com as pes

soas em geral, alem de mais propensos a se dispor a sair de seu cfrculo 

habitual de amigos. Mas, sera que essas aptidoes pessoais - que pre

disp6em alguns estudantes a altos nfveis de interac;ao - constituem a 

razao por que os alunos brancos das institui<;6es mais seletivas tern as 

interas:6es mais extensas com os estudantes negros? A resposta parece 

ser naa. Embora 0 poder preditiva desses tra,as de persanalidade se 

mantenha dentro de cada conjunto de escalas da G&EP agrupadas par 

seletividade, esses tipos de estudantes niio estao presentes em numero 

apreciavelmente maior nas institui<;6es mais seletivas. 1(, 

Nossa pergunta seguinte foi se os estudantes que haviam fre

qilentado escolas secundarias racial mente diversificadas eram mais 

ou menos inc1inados a travar conhecimento com pessoas de outras 

ra<;as - partin do do pressuposto de que a experiencia anterior de ir a 
escola com pessoas de ra<;as diferentes poderia facilitar a travessia 

dos divisores raciais no curso superior. Usando dados do Servi<;o de 

Testes Educacianais (STE), pudemas identificar a campasi,aa racial 

da escola secundaria de cada respondente e determinar se os alunos 

das mais mistas em termos raciais eram mais propensos a interagir 

com estudantes de autras ra"as na faculdade. Mais uma vez, hauve 

uma clara naa-respasta: entre as matriculandas de 1989. a campasi

,ao racial da cursa secundaria naa desempenhau papel algum na 

previsao de suas interac:;oes universitarias. Quer a escola secundaria 

nao tivesse alunos negros, quer fosse mais de 10% negra em sua 

composi'.rao. os padr6es da intera~ao posterior foram identicos.17 

Embora outras caracterfsticas dos estudantes que nao tenhamos 

medido passam fazer parte da explica,aa, cremos que a nfvel mais 
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alto de intera,ao nas escolas malS seletivas e atribuivel, acima de 

tudo, as caracteristicas da vida no campus dessas institui,oes. As 

mais seletivas delas tern maiores recursos financeiros e menos ma

trfculas em relac;ao aos recursos do que as outras. Esses atributos 

significam que as turmas tendem a ser menores e que ha mais apoio 

da inslitui,ao a vida residencial e as atividades extracurriculares. Tais 

investimentos institucionais pretendem, pelo menos em parte, esti

mular justamcnte os tipos de intera,iio que estamos discutindo. 

Efeitos presumiveis das interafoes nafaculdade 

E impossivel separar os efeitos das intera,oes na faculdade dos 

efeitos de uma mu1tiplicidade de outras for,as que tambem moldam 

as atitudes, acontecimentos e experiencias posteriores. No nive! mais 

basi co, entretanto, seria esperave! que os estudantes brancos que 

tiveram ampla interac;ao com estudantes negros na faculdade vies

sem a ter as interac;5es mais extensas atraves dos divisores raciais 

depois da vida universitaria. E foi precisamente 0 que constatamos. 

Dos matriculandos brancos de 1989 que conheceram bern dois ou 

mais alunos negros na faculdade, 72% informaram tambem haver 

conhecido bern dois ou mais negros depois de sair da universidade; 

em contraste, menos de metade dos matriculandos do G&EP que 

conheceram menos de dois negros na faculdade tiveram urn nivel 

similar de interac;ao depois de conclui-Ia. E possivel- e ate provavel 

- que as mesmas atitudes e preferencias que conduziram a interac;5es 

extensas na faculdade tenham prosseguido e influenciado os tipos de 

arnizades e parcerias formadas depois do curso superior. Mas tam

bern e possivel - e igualmente provavel - que as intera,oes mais 

freqUentes na faculdade tenham tornado mais facil conviver bern com 

pcssoas de autras ra,as depois dela. 

Um illlegrante negro da coorte de 1976 no Universidade de Michigan: 

Cresci em Detroit e real mente nao tivera contato com nenhuma pessoa 

branca. Meu primeiro companheiro de quarto, em meus tempos de 

ealouro, roi urn sujeito branco, e nos nos torn amos muito bons amigos, 

o que foi uma surpresa para mim. C .. ) Ele era simplesmente urn born 
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sujeito. Hoje, sou 0 tinieo negro neste eserit6rio e nao tenho 0 menor 

problema com isso. Mas isso remonta a eu ter tido aquele cara como 

col ega de quarto. Muita gente [negra] nao conseguiria funcionar nessa 

situa'fao, assim como muitos brancos nao conseguiriam funcionar numa 

empresa total mente negra. Mas, quando se e exposw a [pessoas de 

ra~as diferenlesJ em idade mais prccoee, acho que muitos dos proble

mas podem ser aliviados. Nao quero que mcus filhos se prcocupem 

constantemente com a rarra. Aeho que eles tern eoisa melhor para fazer. 
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As experiencias nos cursos de pas-gradua,ao e na especializa,ao 

em profissoes liberais tam bern parecem haver moldado os padroes 

posteriores de intera,ao. Os bachareis brancos que depois sc forma

ram em direito, medicina e adrninistrac;ao de empresas mostraram-se 

expressivamente mais propensos do que os outros matriculandos de 

1989 a relatar intera,oes extensas com pessoas de outras ra,as, de

pois da universidade: 66% dos profissianais liberais infonnaram co

nhecer bern dois ou mais negros, em contraste com 59% do restante 

da coorte. E. dos matriculandos diplomados em profissoes liberais 

que conheciam bern dais ou mais negros, 81 % disseram haver co

nhccido pelo menos uma dessas pessoas no curso de pas-gradua,ao. 

Esta ultima estatfstica, segundo cremos. e urn retlexo direto da di

versidade do corpo discente nos cursos de formac;ao em profiss6es 

liberais. Os esfor,os para au men tar a diversidade foram importantes, 

como sugerem esses dados. para estimular as interac;5es atraves dos 

divisores raciais, numa epoca em que se estava adquirindo importan

tes qualifica,oes profissionais. 

o grau de intera,ao pas-universitaria no trabalho tam bern im

pressiona. Dos matriculandos bran cos de 1989 que se diplomaram 

como bachareis e foram trabalhar, 61 % informaram haver pass ado a 

conhccer bern dois ou mais negros. 'Embora essa porcentagem seja 

inferior a correspondente entre os que concluiram a p6s-gradua<;ao, 

considcrarnos a cifra de 61 % uma pro va de que os diplomados rc

centes esUio passando a ocupar posic;5es que permitem - e provavel

mente requerem - uma intera<;ao muito maior atraves dos divisores 

raciais do que se teria imaginado ha vinte e cinco anos. 
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A luz desses padroes, nao surpreende que os matriculandos bran

cos que conheceram bem dois ou mais estudantes negros na faculdade 

atribuam uma importancia consideravelmente maior ao born convfvio 

com membros de autras ra<;as do que seus colegas que tiveram men or 

numero de intera<;6es. Sessenta por cento dos que mais interagiram 

com estudantes negros na faculdade c1assificaram 0 bom convivio 

com pessoas de autras rac;as como "muita importante", comparados a 

51 % dos que haviam conhecido bem um unico aluno negro e a 40% 

dos que nao acharam ter conhecido bem nenhum estudante negro. A 

causa,iio decerto flui nos dais sentidos (ja que as estudantes que valo

fizam a interac;ao sao mais propensos a passar a conhecer uma varie

dade de colegas.) Ainda assim, parece razoavel acreditar que as expe

ri6ncias com alunos negros tcoharn acentuado, ao menos ate certo 

ponto, 0 reconhecimento dos estudantes brancos da importancia de 

"conviver bern" com pessoas de rac;as e culturas diferentes. 

Como um ultimo indicador possivel do valor atribuido as intera,ocs. 

podemos infonnar que as matriculandos brancos que conheceram bern 

dais au mais alunos negros mostraram-se muito mais satisfeitos com a 

totalidade de sua experiencia universitaria do que os que tiveram menos 

intera,oes. Cerca de 70% dos matriculandos brancos com as intera,oes 

mais extensas atraves das fronteiras raciais informaram estar "muito 

satisfeitos" com seu curso de gradua,ao. comparados a 62% dos que 

tiveram algumaintera~ao e a 55%' dos que nao tiveram ncnhuma intera~ao 

substancial com individuos de outras ra,as. Nao he duvida de que esse 

padrao se deve, numa medida substancial. a tendencia dos estudantes 

sociaveis, que gostam de conhecer muitas pessoas diferentes, a aprovei

tar melhor todas as suas experiencias. Mas 0 depoimento individual dos 

estudantes sugere que a presen,a de uma popula,ao estudantil diversificada 

certamente foi urn fator "positivo" em sua maneira de encarar a instru

,ao recebida nos cursos de gradua,ao. 

Considerados em conjunto. esses resultados sugerem fortemen

te que um grande numero de matriculandos do G&EP beneficiou-se 

das oportunidades de aprendizagem oferecidas pelas popula,oes es-
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tudantis mais diversificadas que estiveram presentes nesses campus 

em anos mais recentes. U~ 

Avaliac,:6es das polfticas e prioridades institucionais 

Por parte dos respondentes brancos de 1976 

Os matriculandos do G&EP da coorte de 1976 tinham deixado a 

universidade havia cerca de quinze anos quando foram solicitados a 

responder it pesquisa do G&EP. Muitos deles tinham feito p6s-gradu

a,ao e especializa,ao em profissoes liberais. antes de irem trabalhar 

numa multiplicidade de ocupa,oes e participar de uma variedade igual

mente ampla de atividades cfvicas e publicas. Suas experiencias p6s

universitarias tinham-lhes dado uma visao util nao apenas dos tipos de 

habilidades e qualifica,oes que eles haviam adquirido na universidade 

(e que expusemos no capitulo anterior). mas tambem da politica e das 

prioridades das faculdades e universidades que haviam cursado. 

Para obter sua opiniao sobre essas quest6es, perguntamos, pri

meiro, quanta enfase lhes parecia que a escola em que haviam curs a

do a gradua,ao depositava, atualmente: 

• nas pesquisas do corpo docente 

• no ensino aos alunos da gradua~ao 

• numa educa~ao ampla em humanidades e ciencias humanas 

• nos esportes interuniversitarios 

• no compromisso com a liberdade intelectual 

• na vida residencial 

• nos interesses dos ex-alunos 

• num corpo discente racial e etnicamente diversificado. 

Emparelhamos com essa pergunta uma outra: "Quanta enfase 

voce acha que a escola em que fez sua gradua,ao deve depositar em 

cada uma dessas areas'?"!':! 

As opinioes dos matriculandos de 1976 sabre as enfases atuais 

das institui~6es em que cursaram a gradlla~ao encontram-se resumi

das no Grafico 8.5 (painel superior). Houve uma ampla concordan-
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cia em que, atualmente, essas faculdades depositam 0 maximo de 

enfase nos interesses estritamente academicos/intelectuais (0 grupo 

de quatro barras do lado esquerdo do grafico), a comel'ar pelas pes

quisas do corpo docente, com urn escore media de 4,3 numa escala 

de cinco pontos (na qual 5 significava "muita" enfase e I indicava 

"muito pauca au nenhuma"). Todos os demais aspectos da vida na 

faculdade tamb€m receberam pelo menOs a nota 4. esc ore atribuido 

ao "eosino aos alunos da gradua~ao". As Clltras areas de atividade

vida residencial, atividades extracurriculares, interesses dos ex-alu

nos e esportes interuniversitarios - receberam notas variando de 3.4 

a 3,7. Matricular "urn corpo discente racial e etnicamente diversifi

cado" recebeu essencialmente 0 mesma grau de enfase, como ve

mos refletido em seu escore de 3,7. 

Grafico 8.5. Opinioes dos Matriculandos Brancos sobre as Prioridades 
Institucionais; Coorte de Ingresso de 1976. 
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Fonte: GrndualYiio e Expericncia Posterior. 
No/(/~': Os rcspondentes foram solicitados a dar notas a enfase atual que acreditavam 
estar sendo depositada por suas escolas de gradualYiio em cada prioridade, bem como 
a cnfase que, a seu ver, as institui~6es deveriam dcpositar em cada prioridade. As 
respostas as duas perguntas ficaram numa escala de I ("muito pouca/nenhuma") a 5 
("muita"). 0 painel superior do gnifico mostra as notas medias dadas b. enfase atual, 
enquanto 0 inferior exibe as diferenr,:as medias entre as respostas as duas perguntas. 

A eomparal'ao entre as percePl'oes da enfase atual e aquilo que 

esses respondentes julgaram dever ser enfatizado por suas faculdades 

e partieularmente reveladora (Gnifico 8.5, painel inferior). Em gera!' 

houve urn grau considenl.vel de satisfa<;ao com as enfases atuais. como 

seria de se esperar, dado 0 alto grau de satisfal'ao com a gradual'ao 

indieado no capitulo anterior. Nao obstante, houve diferen,as notaveis 

entre a~ areas. Os matriculandos de 1976 mostraram-se favonlveis a 

reduzir a enfase nas pesquisas do corpo docente e a au men tar - de 

modo acentuado - a enfase no ensino aos alunos da graduaC;ao, perce

bida como ja sendo elevada, mas na~ 0 suficiente. 2I1 Ninguem que tc

nha conversado longamente com estudantes ou ex-alunos dos cursos 

de gradual'ao hi de fiear surpreso com qualquer desses resultados' 

Os matriculandos tarn bern foram favonlveis a au men tar urn pou

co a enfase dada a qualidade da vida resideneial e a outras atividades 

extracurriculares que nao as esportivas. Por outro lado, parcceu-Ihes 

que se enfatizavam em demasia as interesses dos ex-alunos. Eles 

gostariam de reduzir consideravelmente a enfase dada por essas fa-
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culdades e universidades aos esportes interuniversitarios, e chega a 

parecer uma leve ironia que a magnitude dessa diferenya entre a "cn
fase atuaI" e 0 que ela "deveria ser" tenha-se assemelhado a diferenp 

correspondente com respeito as pesquisas do corpo docente. 21 

E nesse contexto que dcvem scr situadas as opinioes expressas 

acerca da diversidade racial e Mnica. Os matriculandos brancos de 

1976 foram favoniveis a que se enfatizasse urn poueo mais, e nao 

menos, a diversidade etnica e racial. 0 escore 3,7 dado it "enfase 

atuaI" deve ser comparado com 0 eseore 3,9 atribufdo a "a enfase 

deveri. ser", e essa diferen,a de 0,2 pontos (Gnifico 8.5, painel infe

rior) e mais au menos compatfvel (por exemplo) com as opinioes 

expressas sabre a enfase a ser dada a uma ampla eduea,ao em huma

nidades e eiencias human as. 

E possfvel apontar com mais preeisao em que medida os 

matriculandos brancos de 1976 aeham que suas escolas deveriam 

enfatizar mais a diversidade raeialletnica. Os respondentes podem ser 

divididos em tres grupos. 0 primeiro compae-se daqueles cujas avali

a,aes da enfase atual dada a diversidade correspondem exatamente ao 

grau de enfase que Ihe deveria ser conferido, em sua opiniao. (Ou seja, 

trata-se dos indivfduos que atribufram, digamos, nota 3 a "enfase atu

al" e nota 3 ao que a "enfase deve ser", au entao, I au 2, au 4 au 5, a 

ambas as questaes.) Esse e 0 grupo que acredita estar-se dando a 

"medida certa" de enfase a diversidade hoje em dia; inclui as que acham 

que se esta dando pouea enfase e sao favoraveis a isso, os que acham 

que se esta dando muita enfase e e assim que deve ser, e os que se 

situam num ponto intermediario entre esses. As percentagcns de rcs

postas ness a categoria da "medida certa" aparecem nos pontos som

breados da Tabela 8.4. 0 segundo grupo compae-se dos que julgam 

"estar-se dando muito pouca enfase a divcrsidade" e inclui, por exem

plo, as pessoas que marcaram 3 na escala indicativa do grau de enfase 

que acreditam estar sendo dada e 4 ou 5 na escala da enfase que deve

ria ser dada a diversidade, em sua opiniao. Essas respostas aparecem 

nas eelulas a direita das sombreadas na Tabela 8.4. Por tim, 0 terceiro 
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grupo e 0 dos que acham que se esta dando "demasiada enfase" a 
diversidade, e suas respostas aparecem nas celulas a esquerda das 
sombreadas. 

Ao somarmos essas respostas em cada uma das tres cateo-orias 
. 0 

geraIS, constatamos que 39% dos matriculandos brancos de 1976 

acham que suas faculdades esUio enfatizando na "medida certa" a 

diversidade racial/etnica, 39% consideram que se vern dando "muito 

pouca enfase" e 22% opinam que ha "demasiada enfase" na diversi

dade. Esses resultados revelam 0 apoio generalizado dos matriculandos 

brancos aos esforyos institucionais de admitir urn corpo discente 

variado - urn apoio vindo dos que "estiveram la" e, por isso, podem 

basear os julgamentos na experiencia pessoal, bern como em seu 

entendimento mais amplo do que constitui uma polftica salida. 

TABELA 8.4: Opinioes dos Matriculandos Brancos sobre a Enfase 
Institucional na Diversidade Racial; Coorte de Ingresso de 1976 

Enfase desejada (%) 

Nenhuma Muita 
Opiniiio sobre a enfase atual I 2 3 4 5 Total 

(nenhuma) 0,2 0,2 0.6 0.9 l.l 3,0 
2 0.3 0,8 3,2 3.3 2.8 10.5 
3 0.5 1.2 6.9 9.3 6.1 23,9 
4 0,6 1.5 6.9 t4,7 11,2 34.8 
5 (muita) 0.8 1.1 3.5 5.6 16.8 27.8 

TOlal 2,4 4,8 21.0 33.8 38.0 100,0 

Muito pouea enfase (soma das eelulas a direita da diagonal) 38.8 
~edida eerta de enfase (soma das eelulas sombreadas em diagonal) 39.4 
Enfase em demasia (soma das eelulas a esquerda da diagonal) 21.9 

F()I/I~: Gradua(j:5.o e Experiencia Posterior. Os totais podem nao ser iO"uais as somas 
das fllelras ou eoJunas, em virtude do arredondamento. e 

Por parte dos respondentes negros de 1976 

Em todos as aspectos, com exce,ao de urn, as opmlOes dos 

matriculandos negros de 1976 sobre as prioridades institucionais fo

ram extraordinariamente semelhantes as de seus colegas brancos (com-
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parem-se OS Griificos 8.5 e 8.6). A ordena,ao das atividades e prio

ridades feita pelos matriculandos negros - suas avalia,6es da enfase 

atual e seus desejos de mudan,a de enfase - foi tao proxima da feita 

pelos matriculandos brancos, que os dois conjuntos de numeros sao 

quase indistinguiveis. Acompanhando seus colegas brancos, os 

matriculandos negros querem que se deposite menos enfase nas pes

quisas do corpo docente, mais no en sino aos alunos da graduacrao, 

mais na vida residencial e atividades extracurriculares, e menos nas 

atividades esportivas e interesses dos ex-alunos (embora as 

respondentes negros simpatizem mais com a atencrao dada aos inte

resses dos ex-alunos do que seus colegas brancos). Os matriculandos 

negros atribuem 0 mesmo valor que os brancos a uma educacrao 

ampla nas humanidades e eiencias humanas. Vma eonclusao clara e 

que esses dois grupos de matriculandos dao todas as indicay6es de 

haver freqUentado as mesmas institui<;oes e de haver levado delas 

prioridades e valores edueaeionais muito pareeidos. 

Mas ha uma excec;ao marcante nessas generalizac;6es. Os 

matrieulandos negros aeham que suas faculdades e universidades 

estao enfatizando eonsideravelmente menos a diversidade racial e et

nica no eorpo discentc do que pensam seus colegas brancos - as 

TIotas atribufdas a "enfase atual" na diversidade foram, respectiva

mente. 3.7 entre os matriculandos brancos de 1976 e 3,0 entre os 

negros. Embora 3,0 nao seja uma nota baixa num senti do absoluto

afinal. e mais ou menos 0 ponto intermediario da escala de I a 5 -, foi 

a nota mais baixa atribuida a qualquer area. A diferen,a entre negros 

c bran cos nessas avalia<;6es pode ser vista com clareza ainda maior. 

se formos alem dos eseores medios e exarninarmos as distribui<;6es: 

no alto da escala, II % do total de negros e 28% do total de brancos 

acham que suas institui<;iies dao "muita" enfase a diversidade racial! 

etnica; inversarnente, no extremo inferior da eseala, 34% dos 

matriculandos negros e 14% dos brancos acham que elas enfatizam 

rclativamente pouco a diversidade (0 que se mede pela atribui<;iio de 

notas I ou 2 na esc ala de cinco pontos). 
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Grafico 8.6. Opinioes dos Matriculandos Negros sobre as Prioridades 
Institucionais; Coorte de Ingresso de 1976. 

rl ~~~~~~~~~Op-'n-"-'~-b-.-,,-,-,,-,.-pri-"-d"-'-"-.-b"-·~~"~--~------"~~" 

I 

II 
fA 

I 
P . "i I 

I 

d ilB Ht 

As diferen<;as sao ainda maiores quando considerarnos as res

postas dadas it pergunta referente a "qual deve ser a enfase". Embora 

braneos e negros sejam favoniveis a urn aumento da enfase na diver

sidade, os rnatriculandos negros atribuem a esse objetivo uma irnpor

tancia muito maior do que seus colegas brancos, colocando-a logo 

abaixo do "ensino aos alunos da gradua,ao" na importiincia global. 

Entre os respondentes negros, a diferen~a entre 0 que eles percebem 

como a enfase atual e 0 que julgam que ela deveria ser e tao grande 

(1,8 pontos, usando os escores medios), que apequena todas as de

mais diferen,as. 
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Nao e de admirar que um grupo que durante tanto tempo foi 

desestimulado de freqUentar essas institui~6es sinta que agora se deve 

empenhar urn esfon;o consideravel na inclusao de mais pessoas como 

eles. Ao interpretar esse resultado, e preciso ter a cuidado de situa-Io no 

contexto dos outros resultados da pesquisa. Vimos anteriormente que as 

matriculandos negros mostram-se muito satisfeitos com a forma,ao que 

receberam nessas escolas, estando mais convencidos do que seus cole

gas brancos de que a experiencia no curso de gradua,ao fez contribui

,6es importantes para sua capacidade de conviver bem atraves das fron

teiras raciais. 0 forte interesse dos respondentes negros em incentivar 

suas escolas a se empenharem mais em atrair estudantes talentosos das 

minorias talvez nao reflita apenas a importancia que eles dao as admis

saes sensfveis a ra<;a, mas tambem, em parte, seu sentimento da impor

tancia que teve para eles sua forma,ao no curso de gradua,ao. 

Por parte do total de respondentes de 1989, voltando os olhos 
para a coorte de 1951 

Os matriculandos de 1989 foram solicitados a responder as mes

mas perguntas sobre a enfase atual e a desejada em varios aspectos 

da vida universitaria, e a padrao global de suas respostas foi tao pare

cido com ados matriculandos de 1976, que e desnecessario comen

tar minuciosamente os resultados. (A Integra dos dados encontra-se 

resumida no Apendice D, Tabela D.8.4.) 0 ponto principal a frisar e 

a "identidade" desses dais conjuntos de resultados de pesquisa entre 

matriculandos negros e brancos. 

Mas ha uma diferen,a entre as respostas das coortes de 1976 e 1989 

em sua avalia,ao da enfase dada a diversidade racial/etnica. Embora as 

matriculandos brancos e negros de 1989 achem que suas escolas dao 

mais "enfase atual" a diversidade do que pensam seus equivalentes de 

1976, as matriculandos negros de 1989 atribuiram uma nota apreciavel

mente mais alta a enfase atual na diversidade do que as de 1976: 3,4 

versus 3,0 (0 escore dos brancos, em contraste, subiu de 3,7 para 3,8). 

Interpretamos essa mudan<;a como uma indica<;ao de que. com 0 passar 

do tempo, mais matriculandos ncgros passaram a confiar em que suas 
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escolas estao levando a serio a aumento da diversidade do corpo discen

te, Como no caso dos matriculandos de 1976, as negros e brancos da 

coorte de 1989 acham que suas institui~5es devem enfatizar ainda mais 

a diversidade do que Ihes parece que estejam fazendo agora. 

Se recuarmos no tempo e compararmos as respostas dadas a es

sas mesmas perguntas pelos matriculandos brancos que entraram nas 

escolas do G&EP no outono de 1951, veremos, primeiro, que essas 

pessoas, que hoje se encontram mais au menos na metade da casa dos 

sessenta anos, tem uma visao bem diferente do grau de enfase que 

suas faculdades depositam hoje em dia na diversidade. Quase metade 

delas (45%) acha que essas institui,6es estao depositando uma enfase 

"enorme" na diversidade racial e etnica, comparadas a 28% da coorte 

de 1976 e 36% da de 1989. No inicio da decada de 1950, e claro, havia 

pouqu(ssimos estudantes das minorias nesses campus, e 0 contraste 

entre "antigamente e agora" talvez explique, em parte, essas diferen<;as 

de percep,ao. As opini5es da coorte de 1951 sabre a enfase que deve 

ser dada a di versidadc sao de interesse ainda maior. Seria espeniveJ que 

menos membros dessa gera<tao fossem favoraveis a enfatizar muito a 

diversidade, e essa expectativa foi confirmada pelos dados. Mas 0 que 

surpreende e quao pequenas foram as diferenl'as: 41 % dos alunos bran

cos da coorte de 1951 acham que se deve enfatizar muito a matricula 

de um corpo discente racial e etnicamente variado, comparados a 37% 

da coorte de 1976 e 48% da coorte de 1989. Embora cerca de 1/3 dos 

integrantes da coorte mais antiga achem que as escolas de G&EP de

positam hoje demasiada enfase na di versidade, quase metade deles e de 

opiniao que a enfase atual tem mais au menos a medida certa e 17% 

prefeririam uma enfase ainda maior.22 

Em relar;iio ao tipo de instituir;iio, aos escores dos 
estudantes no SAT e ii escola preferida 

o exame dessas mesmas respOSlas conforme 0 tipo de institui

<tao frequentada mostra, basicamente, a consistencia intlexlvel dos 

padroes anteriormente descritos: elas se aplicam as coortes de 1976 
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e 1989 em todos os tipos de escolas do universo G&EP, sejam 

estas c1assificadas pelo grau de seletividade, como faculdadcs de 

artes liberais ou universidades, ou como institui~6es publicas Oll 

privadas, Os matriculandos que cursaram [aculdades de ciencias e 

humanidades inclinam-se a cnfatizar urn pouquinho mais a diversi

dade do que os que freqUentaram universidades, e os estudantes 

negros e bran cos das institui~oes particulares mais seletivas ten

dern rnais a achar que suas escolas vern depositando urna enfase 

considenivel na diversidade - e aprovam esses esfors;os. Mas essas 

distin~{)es sao relativamente modestas. E a estreita congruencia do 

conjunto global de resultados em todos os tipos de institui~ao que 

mereee destaque (Apendice D, Tabela D.8.5). 

Gutra questao conceme a rela~ao entre as atitudcs para com a 

diversidadc c os escores dos alunos no SAT ao ingressarem no cursO 

superior. Seria espenivel que os estudantes brancos com escores re

lativamente modestos fossem mais conscientcs dos esfor~os para 

promover a diversidade racial/etnica e se preocupassem mais corn 

eles, pois c concebfvel que se vissem (e a outros como eles) "corren

do perigo", caso se envidassem maiores esfor~os para admitir estu

dantes vindos das minorias. 
Os dados contam uma hist6ria completamente diferente (Gnifico 

8.7). Em toda a larga faixa intermediaria dos esc ores no teste, nao ha 

absolutamente nenhuma diferen~a, conforme a nlvel no SAT, na por

centagem de estudantes brancos que acham que se deve enfatizar "mui

to" a diversidade. A enfase desejada na diversidade e ligeiramente me

nor entre os matriculandos brancos com escores mais altos no teste. E 

e maior. e nao menor, entre as matriculandos brancos de 1976 com as 

escorcs mais baixos no SAT. Esses estudantes vieram de meios s6cio

ccont)micos urn POllCO mais modestos e, por essa e outras razoes, 

talvez estejam mais propensos a se identificar com as estudantes das 

minorias do que os alunos brancos com a maximo preparo academico. 

(Esta interpreta~ao e corroborada pela regressao logistic a usada para 

preyer a probabilidade de os estudantes brancos virem a conhecer bern 
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dois ou mais colegas negros. A probabilidade de intera~ao inter-racial 

teve uma correla~ao negativa com os altos escores no SAT e uma 

correla~ao positiva com 0 status socio-economico inferior.) Certamen

te nao hd pro vas de que os alunos brancos com credenciais academi

cas modestas tenham-se sentido amea~ados pela diversidade. Alem 

dis so, a enfase desejada na diversidade par parte da coorte de 1989 [oi 

nota vel mente semelhante as opini6es da coorte de 1976. 

Entre os matriculandos negros de 1976, houve uma clara rela,ao 

entre as escores de urn individuo no SAT e 0 grau desejado de enfase 

na diversidade: quanta menor a escore no SAT, maior a probabilidade 

de 0 aluno querer que a escola enfatize "muito" a diversidade. [sso e 
exatamente 0 que se esperaria, jii que se pode presumir, e claro, que 

os estudantes das minorias com escores modestos tenham sido os 

que mais se beneficiaram dos esfon;os para aumenUi-Ia. Esse mesmo 

padrao geral aplica-se aos matriculandos negros de 1989, mas a en

rase desejada na diversidade manteve-se essencialmente con stante 

abaixo do nivel de 1.300 pontos nos escores do SAT. 

Grafico 8.7. Porcentagem de Matriculandos Favoraveis a "Muita" Enfase 
na Diversidade Racial, Conforme 0 Escore no SAT e a Ra~aj Coortes de 
Ingresso de 1976 e 1989. 
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FOllle: Gradua\=ao e Experiencia Posterior. 

Se hi urn grupo de matriculandos que, a priori, poder-se-ia es

perar que mais tendesse a se ressentir dos esfon;os para aumentar a 

diversidade racialletnica, seria 0 dos matriculandos brancos que nao 

foram aceitos nas institui~6es de sua primeira op~ao e que, justa ou 

injustamente, poderiam culpar a admissao de estudantes vindos das 

minorias por essa decep\,ao, Tivemos a possibilidade de testar direta

mente essa hip6tese, pois sabiamos, pelo levantamento, quais dos 

respondentes brancos haviam ou nao frequentado as escolas de sua 

primeir. oP\,ao, Entre os matriculandos de 1976, as atitudes dos dois 

conjuntos de respondentes perante a diversidade racial/etnic. no 

campus foram quase identicas, como se poderia imaginar (painel 

superior do Grifico 8,8), Os que nao frequentaram as escolas de sua 

primeira op,ao mostraram dar tanto apoio a admissao de um corpo 

disccnte racial e etnicamente diversificado quanta os que tivcram 

mais sucessO no processo de admissao_ 
Poder-se-ia esperar que os matriculandos brancos de 1989 fos

sem mais sensfveis nesse aspecto, ja que tiveram menos tempo para 

superar suas eventuais magoas por terem sido rejeitados por suas es

colas de primeira op~ao; alem disso, as quest6es concernentes a ad

missao sensfvel a ra~a tern side mais amplamente discutidas nos ulti-
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mos anos. A despeito dessas considera~6es, prevaleceu entre os 

matriculandos brancos de 1989 a mesma conclusao tirada sobre os de 

1976: nao houve absolutamente nenhuma diferen,a nas atitudes peran

te a diversidade entre os que frequentaram e os que nao freqiientaram 

as escolas de sua primeira op,ao (painel inferior do Grifico 8.8). 

Gdfico 8.8_ Enfase Institucional Desejada na Diversidade Racial, Conforme a 
Freqiiencia it Escola de Primeira Op~ao; Coortes de Ingresso de 1976 e 1989. 
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Muitos educadores e observadores bern inform ados - desde 

Thomas Jefferson e Henry Adams ate os atuais reitores universitarios 

- enfatizaram 0 quanto os alunos podem aprender, ao fazerem seu 

curso superior com urn grupo diversificado de colegas. Os estudantes 

pareccm concordar. As pesquisas sabre alunos da ultima serie revc

lam, sistematicamente, que eles sentem ter aprendido quase tanto com 

seus colegas de gradua~ao quanto com os Iivros e os professores. 

Durante mais de 1/3 de seculo, praticamente todas as faculdades 

e universidades seletivas afirmaram 0 valor da rar;a como urn aspecto 

importante da diversidade para ampliar a instrul'ao dos alunos. Mais 

rccentemente, os reitores das 62 instituiS;6es que integram a Associ

a~ao de Universidades Norte-americanas emitiram uma declarac;ao 

unanime, na qual afirmaram: 

Cremos que nossos esrudantes extraern urn beneffcia significativo da educa

'tao recebida num meio diversificado. No decorrer de seus estudos universi

tarios, nossos alunos travam conhecimento e aprendem com Qutros de ori

gens e caracterfsticas muito diferentes das suas. Ao procurarmos preparar 

as estudantes para a vida no seculo XXI, 0 valor educacional desses canta

tas se tamara mais e nao menos impartante do que no passado. 

A parte decJaTa~5es peri6dicas des sa natureza, entretanto, tern 

havido pouqufssimos esfoTyoS para deterrninar sistematicamente se 

os efeitos educacionais da diversidade racial de fato vern precnchen

do as expectativas dos dirigentes universitarios. 

Na falta de provas s6lidas, a impressao popular do impacto da 

diversidade racial tern dependido, predominantemente, das materias 

divulgadas nos noticiarios dos meios de cornunica~ao. Uma vez que 

as relayoes harrnoniosas entre seres humanos raramente sao notfcia, 

nao admira que a rnaioria das reportagens da mfdia sobre a ra~a no 

campus enfatizem as manifesta<;6es raciais, os confrontos com diri

gentes universitarios e as tens6es que ecJodem entre alunos negros e 

brancos. As demandas estudantis e os excessos de ret6rica tern aba

fade as intcra~6es cotidianas rnais rotineiras que ocorrern entre alu

nos de todas as ra<;as e origens. 
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Nesse ambiente, nao e de surpreender que os crfticos tenharn 

come~ado a questionar quao positiva tern sido a diversidade racial 

para a educal'ao dos estudantes. Alguns ceticos manifestaram duvi

das quanto a existencia de qualquer beneffcio e, como scria apropri

ado, perguntararn: onde estao as provas? Outros foram rnais longe, 

sugerindo que os incidentes raciais nos campus revel am que a diver

sidade obtida atravcs da adrnissao sensfvel a ra<;a po de levar, na ver

dade, a (ens Des e mal-entendidos prejudiciais. Assim, em seu recente 

Iivro intitulado America in Black and White, Stephan e Abigail 

Thernstrom observaram: 

A universidade queria fazer com que os eSludantes vindos das minorias se 

sentissem a vontade. Enlretanta, com 0 drastico aumento do numero deles e 

com a cria~ao de areas tematicas etnicas, 0 nfvel de mal-estar das alunos das 

minorias na verdade aumemou. Com 0 aumento de seu numero nesse meia, 

veio 0 aurnento da ten sao racial - sobretudo da tensao entre brancos e 

negros. ( ... ) Urn incidente fartamente noticiado em setembra de 1988 deixou 

isso cristalinamente claro. Na esteira de uma discussaa sobre a descendencia 

negra, dois estudantes brancas embriagados adulteraram urn cartaz de 

Beethoven, de modo a dar ao compositor uma aparencia negra. Esse ato 

ocorrcu na Lijarnaa, a republica africano-americana, e postcriormentc provo

cou alguns contatas racialmente ofensivos e urn panfleto em que autores 

dcsconhecidos picharam a palavra "negrada" IniggersJ. A picha~aa foi in

justamente atribufda aos alunos que haviam descaracterizada a retrato de 

Beethoven e, com isso, eles pr6prios passaram rapidameme a vftimas -

responsabilizados par atos que nao haviam praticada. Comc~aram a surgir 

panfletos contra os bran cos, quase todos insistindo num dormit6rio exclusi

va para negros, e se espetaram alfinetes nas fotografias de cstudantes bran

cos num quadro de fotos."~ 

No decorrer deste cstudo, ollvimos muitos comentarios e relatos 

pessoais de estudantes de todas as rayas, que pintam urn quadro muito 

difercnte e mais positivo dos efeitos da diversidade racial nos campus 

univcrsitarios. Mas esse testemunho, por eloqUente que scja, nao c, 

em si mesma, mais canvincente dos que os relatos de incidentes 

raciais, quando se trata de prover de uma s61ida base empfrica a 

avaliaC;ao do impacto da divcrsidade no desenvolvirnento dos estu-
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dantes. No momento atual, e mais do que hora de fazermos esse 

balanc;o. 0 reconhecimento do valor educacional da diversidade le

vou 0 juiz Powell, da Suprema Corte, a ratificar no caso Bakke 0 uso 

contInuo da rac;a nas decis6es referentes as admissoes. Escrevendo 

em 1976. ele se disp6s a confiar nas declarac;aes das autoridades 

universitarias. Contudo, por mais valiosas que sejam essas declara

c;aes. e chegado 0 momento, passados vinte anos, de coteja-Ias com 

as opiniaes e impressaes dagueles gue de fato experimentaram em 

primeira mao a diversidade racial. 

Os resultados deste capitulo foram apresentados no esforc;o de 

proporcionar esse cotejo. Como seria de sc esperar, nossa pesquisa 

cantem uma multiplicidade de opiniaes. No conjunto. porem, naa ha 
como negar a impressao predominantemente favonivel, compartilha

da por estudantes de tadas as rac;as, sobre 0 valor da contribuiC;ao da 

diversidade para sua educac;ao. 

Essas respostas positivas em nada contradizem a existencia de 

muitos problemas e tens6es, que fazem parte do processo de rcunir 

estudantes de rac;as difercntes para que vivam e trabalhem juntos. Os 

incidcntes que os crfticos dcscrevem sao reais. Alem disso. qualqucr 

dec ana sabe que, alem das disputas raciais sumamente divulgadas 

que vez par outra ec10dem nos campus, ocorrem continuamente inu

meros cpis6dios menores, que ilustram os problemas de se aprender 

a conviver com pessoas diferentes. Os alunos brancos freqUentementc 

tcntam. as vezes de modo canhestro e condescendcnte, aproximar

se dos colegas negros, apenas para ser recha~ados; e hi negros igno

rados por colegas brancos de dormit6rio. ou ate ocasionalmentc re

cebidos com insultos raciais colados em suas portas. 

As ocorrencias dessa natureza prccisam ser situadas numa pers

pectiva educacional adeguada. Muitos eontatos entre estudantes de 

ra,as diferentes podem ser desagradaveis e penosos. Mas. se a expe

ricncia da diversidade racial no campus fosse toda feita de hondade e 

compreensao, a experiencia universitaria nao se pareceria com a vida 

real e haveria pouca aprendizagem verdadeira. Por mais lamentiveis 
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gue parec;am tais incidentes, muitas vezes e atraves do desctem, dos 

mal-entendidos e das divergeneias raciais gue as mentes se abrem e 

gue se amplia a campreensao das diferen,as. Qualguer administrador 

experiente. que tenha tcntado encontrar maneiras de aumentar a tole

rancia racial, sabe que a maioria dos alunos s6 discute esse assunto 

com estudantes de outras rayas, de mane ira honesta e franca, depois 

que urn incidente desagradivel 0 torna impossIvel de ignorar. Nesse 

senti do, 0 aumento da tolerancia e da compreensao descrito neste 

capitulo nao ocorrcu apesar dos incidentes c tens6es raciais, mas, 

cm boa medida. por causa deles. A lembranc;a gue uma estudante de 

Wellesley guardou dos tumultos de Los Angeles, depois do veredicto 

de Rodney King (vcr guadro). serve de ilustrac;ao. 

Villa mo{.·a branca da COONe de 1989 em Wellesley: Durante as tumu!

tos de Rodney King, muitas das estudantes negras, inclusive minha 

cornpanheira de quarto, quiseram ir para a Ethos (a republica das moc;as 

negras). E cia olhou para mim e dissc: "Nao agtiento olhar para os 

br,lncos neste momenta. Desculpe, eu Ihe quero bern, gosto de voce, 

voce e minha col ega de quarto. e minha amiga, mas eu preeiso me afas

tar." E assim foi para essa republica, com suas outras amigas africano

americanas. Na epoca, demorei muito para en tender. cacho que muitas 

das alunas brancas t'icaram perplexas. E fizemos urn debate no diretorio 

academico. Foi en tao que comecei a cntendcr que, de vez em quando, 

precisamos voltar para junto das pessoas que sc parecem eonosco. para 

ganhar for<r'as para Iidar com 0 fato de que 0 mundo e hostil a pessoas 

como nos. (".) Aquilo fez sentido. 

o teste supremo da diversidade como politica educacional, por

tanto. nao e se ocorrcm cpis6dios de atrito e incomprecnsao, mas 0 

que pens am os estudantes de sua expericncia completa, depois de 

percorrerem a estrada, as vezes acidentada. que leva a uma toledin

cia e uma compreensao maiores. Nesse aspecto, os dados discutidos 

neste capitulo falam por si. Dentre os muitos milhares de antigos 

matriculandos que responderam a nossa pesquisa, a vasta maioria 

acrcdita que freqi.ientar a universidade com urn corpo estudantil vari

ado fez uma contribuiyao valiosa para sua formayao e seu dcsenvol-
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vimento pessoal. H. uma aprova9ao maci9a da proposta de que 0 

progresso obtido nos ultimos trinta anos, na busca de uma divcrsida

de maior, seja valorizado, e nao depreciado. 

Notas 

{2 

Henry Brooks Adams (1838-1918), escritor norte-americana que, akm de 

hlsloriador c memorialista, cdtieD, moralista e soci6logo, fez sobretudo filoso

fia da historia. (N. da T.) 

General norle-americana, nascido na Virginia (1807-1870), que comandou os 

ex6rcitos sulistas durante a Guerra da Secessao e c.:l.pitulou em Appomattox em 

1865. (N. da T.) 

I. The Education of Henry Adams (1907), citado em Rudenstine, 1996, p. 6. 

Nessa autobiografia c1assica, Adams refere-se a si mesmo nn terceira pessoa. 

2. Rudenstine, 1996, p. 7. 

3. Para umn ampla discussao de por que as ano;; universitarios represenlam lIllla 

oponunidade musitada de cresci mento, atraves do conhecer e aprender a com

preender os oulros. vel' Axtell (a ser publicado). 0 curso universitario. observa 

AxieiL e uma epoea em que "os estudanles sao reunidos em redntos fechados 

com varios milhafes de 'oulros'. auto-selecionados e em geml amistosos, num 

ambiente reiativamente seguro, no qual a folia e 0 pensamento s5.o idcalmente 

livres e 0 csfof(j:o intelcctual e incenlivado por pais, professores e pel a socieda

de em geml". Para a explica~5.o classica da "hipotese de contato" (isto e, a id6ia 

de que 0 contalo interpessoal desfaz os estereotipos e, portanto. reduz 0 pre

conceito). vcr Al!port. 1979. 

4 Ver no. pcrgunla AI3 do queslionario administrado aos ma!riculandos de 1976 

(Apcndice A) a forrnula~5.o exala da indaga~ao. Combinamos "ra~a/cultura" 

pOl' causa da tendencia comum, na linguagem coloquial, a usaf essa lerminologia 

"conjunta". Entretanlo, como explicou muito bem Anthony Appiah (1997), 

essa vinculat;ao pode ser fonte de mu!laS confus6es. A idcntidade racial e con

siderada importante por muitos africano-amcricanos de classe media. no dizer 

de Appiah, em parte por serem muito poucas as diferen(j:as culturais verdadeiras 

entre cles c os norte-americanos bran cos equipaniveis, embora os dois grupos 

sejam freqiientementc vistos (e. as vezes, tratados) de modos muito diversos. 

5. Appiah. 1997. p. 31 Ha tambem grandcs diferen<;as na atitude de mulheres e 

homcns perante a divcrsidade, sendo as mulhercs mais propensas do que as 

homens a enfatizar a importancia das rela<;6cs raciais. Entre os malriculandos 

de 1976. 52'7c, do total de mulheres considcraram muito irnpOitaJUc a capacida-
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de de "con vi vcr bern com pessoas de ra<;as e culturas diferenles". comparadas a 

36% dos homens. Essas diferen<;as sexuais sao <.:onstatadas lanto entre os ne

gros quanta entre as brancos, porem sao maiores na popula~ao bran<.:a. A 

profissao tambem e importante. POI' exemplo, os medicos (bran cos e negros) 

dao mais valor a capacidade de "conviver bern" do que os advogados e, a rigor. 

do que os individuos em geral. 

6. Lewis. J 969, p. 52. 

7. Urn grande problema dessas compara(j:6es intergeracionais, base ad as cm pes

qUIsas realizadas numa mesma ocasiuo, e que as respondentes das duas coortes 

difcrcm quanlo no tempo de vida p6s-universitaria que tiveram c quanto 0.0 

perfodo hislorico em que cursaram a faculdade; idealmente, serio. descjavel 

distinguir enlre os ""efeitos do amadurecimenlo ou da idade", os '"efeitos do 

perfodo" e os "efeitos do. coorte". Ver Riley, Foner e Waring, 1988 

8. Note-se tambem que. entre as coortes de 1976 e 1989, atribuiu-se uma lmpor

t5.ncia maior a capacidade de "trabalhar cooperativamentc" e a de "f:.lzer c 

preservar amizades" - que sao outras maneiras de descrever a irnporlancia do 

"convivCf bem". 

9. Sax e Aslin, 1997. 0 eSludo comparou as opiniues de mais de 27 mil alunos de 388 

faculdades com cursos de quarro allos. cotejando-os entre sua epoca de ca1ouros, em 

1985. e suas ideias de quatro anos depois. Os autores fizeram 0 controle, pelo 

menos grosso modo, de urn grande numero de caracteristicas dos estudantes quando 

Je seu ingresso, as quais se poderia espemr que afetasscm os resultados. 

13 BaiITo em que fica situada a Universidade de Columbia. (N. da T.) 

10 Todas cssas estatisricas refen::m-se a eSludanles que declararam haver conheci

do bern dois ou mais individuos negros (ou brancos, no caso dos respondentes 

negros). Os padr6es sao os rnesmos para as estudames que informaram so haver 

conhecido bem urn eSludante de outrOS grupos raciais. 

! I. 0 tamanho relativo do. popula~ao esrudanti! negra tambem tem uma correla

~ao positiva com as percep~6es dos brancos sobre a conrribui<;ao feita pela 

faculdade para sua capacidade de conviver bern com oUlras pessoas atraves das 

fronteiras raciais, assim como com 0 grau de enfase que os alunos brancos 

ju!gam que suas faculdadcs devcm depositar nn admissao de uma popula<;ao 

cstudamil racial e e{nicamente Jjversificada - embora nao com a i!l1port5.ncia 

a!ribufda ao born convfvio (ver Apendice D. Tabela 0.8.1). 

12. Es{a estimativa da rela<;ao entre a porcentagem de eSludantes negros num 

campus e a freqiiencia do. intera<;:5.o entre a!unos negros e brancos e compativel 

com os resultados obtidos numa rcgressao logistica, US ada para preyer a proba

bilidade de urn estudante branco vir a conhecer bern dois ou mais estudantes 

negros. A porcentagern de alunos negros na coorte foi urn preditor altamente 

significativo numa regress5.o multip!a que tambem incluiu os escores no SAT. 0 

statu,\" socio-economico, a seletivldade escolar e 0 genero. 
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13. Tambem e passive! que haja mais intera'(uo - par neceS"sidade - no l:xtremo 

inferior da esc ala numerica. Quando sao muito poucos as estudanles negros. 

aque!es que se matriculam nao t.o:m altcrnativa scniio interagir com coiegas de 

classe braneos Assim. suspeitamos que a rcla~iio entre 0 ndmero relativo de 

cstlldantes negros e as interar;6es com os coiegas brancos tenha a forma de urn 

U. 

14. Os alunos das esc alas de SEL-\ tambem registraram niveis mais altos de intera(Ji.o 

em tod(/.I" as dimensues de diversidade iistadas no questionario (origem geogru

fica. vis5.o poiitlca. riqueza etc.). E provavei que a maioria dos fatores sugeridos 

mais adianle como passiveis explicavoes dos niveis rnais altos de intera~5.o 

racial (excetuada a composivuo racial do corpo discente) seja relt:vante para 

explicar a totalidade desses tipos de intera~ii.o. 

15 Nesta. sevao. estamos examinando apenas as interar;oes entre bran cos e negros. 

Como praticamente lodos os respondentes negros informaram ter conhecido 

bern dois au mais brancos. e dWcil isolar estatisticamente os faton.:s que It:va

ram a urn grau maior au menor de IOterar;iio com seus colegas brallcos. 

16. Ver Apcndice D. Tabc\a D.g.3; as auto-avaliar;oes medias suo nota vel mente 

semc1hantes nos grupos de SEL-l. SEL-2 e SEL-3. 

17. Para sermos explicitos, a porcentagem de alunos brancos que vieram a conhe

cer bern dais ou Inais estudantes negros foi de 55"/0 entre os que haviam cursado 

esco!as $ecundarias com menos de 1 % de negros no corpo discente, 56% entre 

as alunos de escolas secundarias com 1 % a 3% de negros, 57% entre os das que 

tinham 4- I 0% de negros e 54% entre os estudantes de eseolas $ecundarias corn 

mais de 10% de negros. 

18. Ao ler um manuscrito inicial deste capitulo. Richard Light. de Harvard. im

pressionou-se com a coerencia do padrao global enos lembrou (em corn!spon

dencia pessoal) que e esse '"acumulo de provas", em muitos subgrupos e llluitos 

campus, que se revela particularmente con vincente - mais do que qualquer 

resultado considerado em isolamento. 

19. Ver Apendice A, perguntas AI4 c A14a. quanto a formulavao exata dessa parte 

do questlOnario. 

20. Calculamos 0 grau em que os respondentes gostariam que suas faculdades des

sem maior ou menor enfase a cad a item, observando a dij"erwf..:"a entre os 

esc ores medios atribufdos quando indagamos sobre SUa percepr.;ao da enfase 

atual e os escores medias atribuidos quando Ihes perguntamos qual deveria ser a 

enfase. Por exemplo. 0 '"ensino aos alunos da graduavao" recebeu nota media 

4,0 na --enfase atual" e nota media 4.8 em --a enfase deve ser" - 0 que resultou 

numa diferen~a de +0,8 e na condusiio de que os respondentes gostariam que 

houvesse maior enfase ness a ar\!a. 

21 Houve algumas diferen<;as previsiveis. nas respostas dadas a essas perguntas, 

entre os que freqtientaram universidades e os que esliveram em faculdades de 
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23 

artes liberais. Por exemplo. os respondellte~ que cursaram univcrsldad\!s creem 

que suas escolas depositam mais enfase na pesquisa e menos no ensino do que os 

que frcqtientaram faculdades de ciencias humanas. Embora tambem tenha havi

do algumas diferenr;as entre os dois grupos quanto ao grau de ellfase que Ihes 

parcceu que deve ser dado a essas atividades. tais diferenvas foram menores. Em 

gcral. houve uma congruencia um poueo maior entre as percepvoes da enfase 

"atual" e "'desejada-- entrc as que freqilenlaram faculdades de ciencias humanas 

do que enllt: os que fizeram sua gradua~'5:o em universidades de pesquisa. 

Essas pcreentagens basearall1-se no mesmo tipo de analise apresenrada na 

Tabela D.8.4 a respeito da coorte de [976. 

Thernstrom e Thernstrom. 1997. p. 386-387. 



Capitulo 9 

Subsidios para 0 debate 

o objetivo deste estudo foi construir uma base de dados mais s6-

lida sabre a qual conduzir a debate continuo em torno da politica de 

admiss5es senslveis a ra~a, empregada por quase tadas as faculdades 

e universidades seletivas dos Estados Unidos, tanto de ciencias e hu

manidades quanta de forma~ao em profissaes liberais. Nossa meta foi 

sempre ofereccr urn quadro mais preciso do processo longo e comple
xo - mais parecido com a navega<;(ao de urn rio do que com 0 escoa

mento tranquilo por uma tubula<;ao - atraves do qual os jovens sao 

instrufdos e, em seguida, seguem carreira e assumem responsabilida

des em suas comunidades. Havendo explorado com certa minucia os 

contornos do rio, podemos agora indicar de que maneira nossas 

constata~6es se aplicam aQs argumentos comumente aprescntados dos 

dois ladas da controversia. E claro que a informa<;ao, por si 56, nao 

pode resolver tadas as questaes, ja que muitas delas envoI vern diferen

,as de juizos de valor au de interpreta<;ao legal. Ainda assim, e frequen

te os fatos ajudarem a confirmar certos argumentos e invalidar outros. 

De que modos, portanto, podem as resultados deste estudo esclarecer 

e fazer avan9ar urn debate que se tornou rnuito acalorado c rnuito pre
visfvel, mas, apesar disso, inconcludente? 

Avaliando 0 desempenho dos estudantes vindos das 
rrunonas 

Os dados reunidos neste volume de vern dissipar qualquer im

pressao de que as aptidaes e a desempenho dos estudantes das mino

rias, admitidos em faculdades e universidades seletivas, tenham sido 

decepcionantes. Ao contnirio, nossos resultados contem provas abun

dantes de que esses alunos tinham s6lidas credenciais academicas ao 

365 
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ingressarem no curso superior, diplomaram-se em grande numero e 

se safram muito bern depois de deixar a universidade. 

Em nosso estudo intensivo dos pedidos de ingresso feitos a cinco 

instituic;oes seletivas. mais de 75% dos candidatos negros revelaram 
teL nas aptid6es matematicas avaliadas pelo SAT, escores superiores a 
media nacional dos alunos brancos submetidos a esse teste. e 73% 

tiveram escores verbais superiores. As qualificayoes dos matriculandos 

negros tiveram uma melhora dramatica: nas faculdades e universida

des de SEL-I. a porcentagem dos que tinham escores globais no SAT 

acima de 1. 100 elevou-se de 50%. na coorte de ingresso de 1976, para 

73% na de 1989. Os estudantes provenientes das minorias ingressam 

em instituiyoes seletivas com escores de teste e notas do curso secun

dario substancialmente abaixo dos da maioria de seus colegas de clas

se. Entretanto. essa defasagem nao prova que eles sejam deficientes 

nos mol des de qualquer padrao nacional; reflete, antes, a qualidade 

extraordimiria dos candidatos brancos e asiaticos, atrafdos em numcro 

cada vez maior pelas instituiqoes de paota. 
Dos estudantes negros que se matricularam em 1989 nas 28 institui

qaes seletivas do banco de dados G&EP, 75% diplomaram-se em seis 

anos nas instituiqoes em que ingressaram originalmente, e outros 4% 

pediram transferencia e se formaram em Dutra faculdade ou universida

de no mesmo prazo. Esses numeros estao muita acima das medias de 

todas as escolas da Primeira Divisao da Associaqao Interuniversitiria 

Nacional de Atletismo [NCAA], nao s6 em relal'ao aos negros (dos quais 

apenas 40% formaram-se em sua primeira instituiqao), mas tambem em 

rela,ao aos bran cos (dos quais 59% se formaram). Os fndices de 

diplomal'ao de alunos negros nos cursos de formaqao de profissionais 

Iiberais sao ainda mais impressionantes. Nas principais eseolas de direi

to. administraqao e medicina, aproximadamente 90% dos estudantes 

negros concluem seus estudos com sucesso. 
Nossa pesquisa tambem documentou 0 sueesso dos diplomados 

do universo da Graduaqao e Experiencia Posterior depois de termina

da a faculdade. Eles tiveram uma probabilidade mais de cinco vezes 
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maior de se diplomar em profiss5es libcrais e no doutorado do que 0 

total de bachareis negros no ambito nacional. Aiem disso, tiveram a 

mesma probabilidade de seus eolegas brancos de se formar em direi

to, administral'ao ou medicina.' A conquista de diplomas de p6s

gradual'ao e de profissaes liberais levou urn grande numero de estu

dantes negros a carreiras sumamente produtivas. 

Vinte anos depois do ingresso na faculdade, os homens negros 

formados nessas instituil'aes seletivas ganhavam uma media de 82.000 

d61ares anuais - 0 dobra da renda media do total de homens negros 

com grau de bacharel em ambito naeional; as diplomadas negras das 

escolas do G&EP ganhavam em media 58.500 d61ares por ano -

80% mais do que a renda media do total de negras com grau de 

bacharel (ver Figura 6.8: essas estimativas da renda media anual re

ferem-se a todos os diplomados, nao apenas aos empregados em 

horario integral). A renda dos matriculandos negros das escolas do 

G&EP da coorte de 1976 revelou-se superior a renda media dos alu

nos nota "A" de todas as ra,as (os II % superiores do total de estu

dantes de nosso grupo de controle naeional) que ingressaram em 

instituic;5es do pais inteiro no mesmo ano. 
Alem de seu sucessa econ6mico, os matriculandos negros do 

G&EP engajaram-se ativamente numa vasta gama de atividades civi
cas e comunitarias. De acordo com nos sa pesquisa, os matriculandos 

de 1976 nas escolas seletivas, em especial os homens, tiveram, poste

riormente, urn fndice mais alto de participa~ao em iniciativas comuni

uirias e cfvicas do que seus colegas brancos. as hom ens negros dessa 

amostra tambem tern muito mais probabilidade que os brancos de ocu

par posi~6es de lideranc;a em organiza~6es cfvicas e comunitarias. so
bretudo as que envolvem atividades ligadas a assistcncia social, a ju

ventudc e a escola. Esses resultados parecem corroborar a suposic;ao 

das instituiqaes seletivas de que os estudantes vindos das minorias tern 

oportunidades inusitadas de fazer eontribui,aes valiosas para suas co

munidades e para a soeiedade. Ainda mais encorajadora e a evidente 

disposiqao desses matriculandos de aceitar tais responsabilidades. 
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Segundo qualquer parilmetro, portanto, as realiza,6es dos 

matriculandos negros foram impressionantes. Ainda assim, os crfti

cos continuam a questionar as premissas centrais da admissao sensf

vel a ra<;a. Alguns questionam se a admissao de candidatos das mino

rias a instituivoes seletivas realmente beneficia esses alunos na uni

versidade ou em sua vida pusterior. Outros contestam as afirma,6es 

dos educadores de que a diversidade no campus aumenta a compre

ensao racial. Outros, aincta, argumentam que qualquer politica de 

admissao que atribua um peso especial a ra,a dos candidatos agrava 

as tensoes da suciedade em geral. 

Sera que as norm as de admissao sensiveis a rac;:a 
prejudicam seus pretensos beneficiarios? 

Diversos opositores da admissao sensfvel a ra~a afirmam que 

essas norrr.as prejudicam os estudantes das minorias que pretendem 

ajudar. Essa linha geral de argumenta~ao precisa ser examinada em 

tcrmos de varias dimens6es. que vaG desde 0 desempenho academi

co e o~ Indices de diploma~ao dos matriculandos negros ate seu his

t6rico de obten~ao de diplomas avan<;ados e sua carreira posterior. 

indices de diplomafiio 

Stephan c Abigail Thernstrom afirmam, acertadamente. que "0 

fndice de evasao universitaria dos estudantes negros is pelo menos 

500/,· mais alto que 0 dos brancos".2 Em scguida. acrcsccntam que 

"uma polfrica mal orientada dt: a~ao afirmativa pode ter contribufdo 

muito para eriar esse problema. C.,) A questao e simples. Quando se 

da preferencia aDS a1ul1os. na admissao. por causa de sua ra~a ou de 

outra caracterfstica nao pertinente. isso significa que cles entram numa 

competi~ao para a qual suas realiza<;6es academicas nao os habilitam, 

e muitos tem dificuldade de se manter it altura dela".' 

Na vcr(iude, ljS dado:::, mostram qUe "a questao" e tudo, menos 

"simples". Se a adrr.issao sensfvel a ra~a em institui<;6es seletivas 

leva a uiO aumento da evasao, C mais do que imrigante que, em nossa 
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amostra de 28 escolas seletivas, nenhuma tenha apresentado urn fn

dice de evasao de estudantes das minorias que sequer se aproximas

so da perda media de 60% dos alunos negros de todas as faculdades 

da Divisao I da NCAA, muitas das quais nao sao seletivas. as indices 

de evasao dos negros foram baixos em todas as escolas do G&EP 

(media pouco acima de 25%); al6m disso, quanta mais seletiva a 

instituir;iio freqiientada, menor foi 0 fndice de evasiio dos negros. 

Vistu que as escolas do G&EP diferem entre si quanto ao grau de 

seletividade, como se pode avaliar pelo escore medio de seus alunos 

no SAT, pudemos fazer uma verifica<;.ao muito mais concludente da 

afirma~ao de que os alunos negros saem-se melhor em escolas com 

escores medios no SAT mais parecidos com os seus (0 que e chama

do, as vezes, de hip6tese da "adequa,ao"). Comparamos 0 aproveita

mento de estudantes negros com escores de teste equivalentes em 

institui~6es em que 0 escore medio do total de alunos era muito supe

rior ao deles, e tambem em institui~6es em que 0 deles era mais pare

cido com 0 escore medio da escola inteira (na qual a "adequa~ao" 

entre 0 aIuno negro e a faculdade seria supostamente melhor). Os 

resultados foram 0 oposto diametral das afirma,6es feitas pelos crf

ticos. Quanto mais alto 0 escore medio no SAT na escola em questao, 

maior 0 fndice de diploma~ao dos estudantes negros. dentro de {ados 

as intervalos do SAT (inclusive os intervaIos dos alunos com escores 

muito modestos). Em termos mais gerais, quando previmos os {ndi

ces de diploma,au dos estudantes negros do univcrso G&EP com 

base 11a "igualdadc das demais condi,6es" (mantendo constantes 0 

status s6cio-economico. as notas no curso secundario e os escorcs 

de teste), verificamos que os mais altos desses fndices 

corresponderam aos que freqUentaram as escolas mais seletivas:l 

Tambem constatamos que os estudantes negros que desistiram da 

faculdade nao se tornaram pessoas amargas nem ficaram desmorali

zados, como alegaram alguns crfticos da admissao sensfvel a ra9a. 

Ao contrario, do mlmero relativamente pequeno de estudantes ne

gros que abandonaram as escolas mais seletivas. uma porcentagem 
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surpreendentemente grande se disse "muita satisfeita" com sua ex

periencia universitaria - na verdade, os desistentes negros dessas 

escolas mostraram mais probabilidadc do que as desistentes brancos 

de estar "muita satisfeitos". 

Um teste mais amplo do efeito da admissao sensivel it rac;a sobre 

os indices de diplomac;ao foi feito por Thomas Kane. Seus resultados 

confirmam nossas constata<;6es. Quando comparou os indices de 

diplomac;ao de alunos negros que freqiientaram uma gama muita maior 

de institui<;oes, inclusive algumas que nao eram nada seletivas, Kane 

constatou que as negros aceitos em escolas seletivas formaram-se 

com urn indice significativamente superior ao dos negros que fre

qUentaram escolas nao scletivas, tendo esc ares de teste. notas no 

curso secundario e meio familiar equivalentes.5 

Efeitos do incentivo 

Gutra queixa as vezes formulada contra as praticas de admissao 

sensfveis a rac;a e que elas reduzem 0 incentivo para que os alunos 

vindos das minorias se empenhem nos estudos, porque eles sabem 

que podcrao ser aceitos em faculdades e universidades seletivas com 

notas mais baixas que as de seus colegas brancos. Como disse Jay B. 

Howd. "No nivel da faculdade e da universidade, nao se po de esperar 

que as minorias se concentrcm em maximizar seus esfon;;os. quando 

clas sao recompensadas por fatores que independem desses esfor

<;os".() 

Nao conhecemos nenhum modo de medir diretamente 0 efeito 

das nOl"maS de admissao sensfveis a ra~a na motiva~ao dos estudan

tes das minorias. No entanto, varios resultados de nosso estudo lan

c;am duvidas sobre afirmac;6es como a de Howd. Mesmo haven do 

program as de admissao sensfveis a rac;a. as candidatos negros tern 

poucos motivos para hear excessivarnente seguros de sua chance de 

ingressar numa institui~ao seletiva. Nossa analise das normas de ad

missao de cinco escolas seletivas revelou que menos da metade dos 

candidatos negros foi aceita. Aproximadamente 25% dos negros com 
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escores entre 1.350 c 1.500 no SAT foram rejeitados. embora tais 

escores os colocassem nos 2% superiores do total de negros subme

tidos a esse teste no pais. A luz desses fatos, nenhum candidato 

negro sensato poderia dar-se ao luxo de relaxar e presumir que 0 

ingresso numa institui~ao seletiva seria facil. 

o mesmo se apJica aos incentivos oferecidos aos estudantes du

rante seus anos de graduac;ao e especiaJizac;ao ou p6s-graduac;ao. A 

maioria dos estudantes das minorias ingressa nas institui~6es seletivas 

com a aspirac;ao de cursar a p6s-graduac;ao. freqiientemente nas areas 

de direito, administrac;ao de empresas e medicina, mas a competi<;ao 

para ingressar nesses cursos e muito renhida para todos os candidatos. 

Usando dados nacionais, Linda Wightman verificou que mais de meta

de do total de candidatos negros nao consegue ser aceita em nenhuma 

faculdade de direit0 7 0 padrao e 0 mesmo quanto aos candidatos ne

gros as escolas de medic ina. H Uma vez aceitos num curso de forma~ao 

de uma profissao liberal, e presumivel que os estudantes das minorias 

saibam que os grandes escrit6rios de advocacia e as gran des empresas 

nao consideram seriamente a contrata~ao de estudantes c1assificados 

abaixo da metade, do ter~o ou ate do decimo superiores da turma. Para 

os negros e hispanicos, e no minimo tao diffcil atingir esses nfveis de 

aproveitamento academico quanta para seus colegas brancos, e e 
presumfvel que eles concentrem seus esfor~os em consonancia com 

1SS0. 

o teor geral destas conclus6es e corroborado por outros fatos. 

Nossos resultados mostram que os estudantes negros do terc;o supe

rior das turmas tern mais probabilidade de obter graus uni versi tarios 

avanc;ados do que os alunos do terc;o medio, enquanto estes tem uma 

probabilidade muito maior que ados estudantes do terc;o inferior de 

se diplomar nesses mesmos graus. Alem disso, as notas obtidas na 

faculdade tem uma correlac;ao clara e positiva com a renda posterior, 

tanto de negros quanto de brancos. Na verdade, os negros parecem 

pagar urn tributo financeiro ainda maior que 0 dos brancos por rece

berem notas baixas. Por essas razoes, parece haver [artos incentivos 
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para que os negros e outros integrantes de grupos minoritarios te

nham a melhor aproveitamemo academico possivel, tanto na gradu

a~ao quanto nos estudos avan~ados posteriores. 

A desmoralizariio e seu possivel efeito nas notas 

De acordo com alguns opositores da admissao sensfvel a ra<;a, 

ha ainda urn outro aspecto em que tais pniticas prejudicam os pr6pri

as cSludantes que pretendem ajudar. Sabendo que foram aceitos em 

lns\.itui~Qes seletivas com medias de notas e escores de teste mais 

baixos que os de seus colegas brancos, os estudantes vindos das 

minorias semir-se-iam desmoralizados. Segundo Shelby Steele, "0 

efeito do tratamento preferencial - a redu<;ao dos padroes normais, a 

fim de au men tar a representaqao negra - deixa os negros em guerra 

com urn numero crescente de duvidas debilitantes, de modo que a 

pr6pria duvida transforma-se numa preocupa9ao nao reconhecida, 

que solapa sua possibilidade de aproveitamento, espeeialmente nas 

situa<;oes de integra~ao racial" Y 
No entanto, se os estudantes das minorias ficassem real mente 

desmoralizados, seria esperavel que tivessem menos probabilidade 

que os bran cos de ter exito nos curs os de p6s-gradua<;ao e especiali

za<;ao, menos probabilidade de valorizar sua experiencia universita

ria. e menor inclinac;ao a dizer que se beneficiaram intelectualmente 

de frcqUentar escolas seletivas. Nenhum desses resultados aparece 

em nossos dados. Os negros tern a mesma probabilidade que os bran

cos de freqUentar os mais exigentes e competitivos cursos de especi

aliza,ao em profissoes liberais. Tern a mesma probabilidade que seus 

colegas brancos de se tornarem medicos, advogados e executivos 

cmpresariais. Valorizam igualmente sua experiencia universitaria e 

tendem a achar que tiraram mais proveito de sua experiencia no cur

so de gradua<;ao do que seus colegas brancos. Alem disso, ao con

trario do que preveem as eriticos que dcfendem a hipotcse da "ade

quac;ao ", constatamos que, quanto mais seletiva a institui<rao frequen

tada, mais satisfeitos se disseram os matriculandos negros no tocan-
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te a sua experiencia na faculdade - padrao que se aplica inclusive aos 

estudantes com escores de teste relativamente baixos. Como obser

vamos no Capftulo 7, se os estudantes negros aceitos nas escolas 

academicamente mais exigentes sofreram com isso, certamente nao 

parecem sabe-Io. 

Hi urn tipo de dado, porem. que pode ser interpretado como 

corroborante das afirma<;oes sobre a desmoraliza~ao ou a menor moti

va~ao. Varios estudos (inclusive 0 n05so) veriflcaram que os estudan

tes vindos das minorias, sobretudo os negros, tern urn desempenho 

academico significativamente inferior ao que preveriam seus escores 

de teste.]O De fato, nossos dados mostram que 0 subaproveitamento 

desempenha um papel ligeiramente maior que os escores de teste na 

explica~ao de por que a classifica~ao media dos estudantes negros nas 

turmas e inferior ados brancos. Por que ocorre esse 

subaproveitamento? Estaria ele refletindo alguma forma de desmorali

za<rao, resultante do reconhecimento, por parte dos estudantes vindos 

das minorias, de que eles tern menos qualifica<r0es academicas do que 

seus colegas brancos? 

Alguns resultados experimentais sugerem, de fato, que a 

vulnerabilidade aos estere6tipos raciais ajuda a explicar 0 

subaproveitamento dos estudantes vindos das minorias.]] Se assim e, 
porem. parece provavel que tais estereotipos sejam menos produto 

da polftica de admissao sensfvel a rac;a do que de preconceitos pro

fundamcnte arraigados. que sao muito anteriores a essa polftica e 

continuam a existir em nos sa sociedade. Outro resultado de nosso 

estudo lan~a duvidas ainda maiores sobre a hipotese de que a politica 

de admissGo responda pelo subaproveitamento. Pelo menos nas es

colas de SEL-I, esse baixo desempenho parece au men tar eonforme 

sejam mais altos os escores de teste dos aIuno'S negros. Em outras 

palavras, sao os negros mais talentosos no plano academico (que 

poderiam ser aceitos mesmo com uma politica insensfvel a rac;a, e 

que tern menos razao para se sentir intelectualmente inferiores) que 

ficam mais aquem de seu potencial no desempenho universitario. 
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Talvez a conclusao mais justa a extrair disso seja que, ate hoje, 

ninguem mostrou, em carater definitivo, por que os alunos das mino

rias tendem para 0 subaproveitamento, ernbora se hajam formulado 

virias teorias plausfveis para explicar esse fenomeno (ver CapItulo 

3). Seja qual for a explica,ao, divers as escolas parecem ter consegui

do criar programas que eliminaram substancialmente 0 problema, in

clusive em campos academicamente exigentes como as ciencias e a 

engenharia. 0 sucesso desses programas sugere que a existencia do 

subaproveitamento academico nao justifica que se ponha fim as pri

ticas de admissao sensfveis a ra9a. Ao contnirio, esse dado ilustra 0 

que e passIvel quando as escolas instituem program as explicitamente 

destinados a alinhar plenamente 0 aproveitamento academico dos es

tudantes das minorias com seu potencial academico. 

A politica de admissiio sensivel a rafa prejudica os 
diplomados das minorias em suas carreiras? 

Outro argumento contnirio as pniticas de admissao scnsfveis a 
ra,a contesta a afirma,ao de que as faculdades e universidades po

dem ajudar a construir uma lideran~a mais s6lida nas profissoes libe

rais e na sociedade, ao educar estudantes vindos das minorias. Se

gundo alguns cr[ticos. as norm as sensfveis a ra~a, na verdade. preju

dicam 0 progresso de alunos das minorias em epocas posteriores da 

vida, por induzi-los a freqUentar escolas para as quais nao estao real

mente qualificados e por perpetuar 0 estigma de que eles nao sao lao 

capazes quanto os braneos. Nas palavras de Charles Murray, "E esse 

o mal do tratamento preferencial. Ele perpetua a impressao de inferi

oridade".12 Segundo esse raciocinio, os diplomados das minorias te

riam maiores realiza~oes, a longo prazo, se freqUentassem institui

,oes com alunos de capacidade equiparavel. nas quais teriam melhor 

desempenho academico e evitariam a impressao de que suas creden

ciais eram inferiores as dos brancos. 

Examinar os padroes dos eursos de pos-gradua,ao proporciona 

uma verifica~ao inicial dessa tese. Nosso estudo das inter-relaqoes 
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dos cscores no SAT com as notas no bacharclado e a diploma<;ao em 

graus univcrsitarios avanqados (Capitulo 4) mostra que os 

matriculandos negros das escolas mais scletivas, inclusive os que 

tiveram escores modestos no SAT e notas apenas medias na gradua

,ao, foram muito bem-sucedidos na conquista de diplomas avan,a

dos, muito mais do que as negros e negras da amostra dos que se 

formaram em tadas as institui,oes com cursos de quatro anos. Jul

gados par esse criteria, os estudantes negros que freqUentaram as 

escolas mais competitivas no plano acadcmico nao parecern ter sido 

penalizados. 

o exarne detalhado dos hist6ricos profissionais e urn volume con

sideravel de dados sobre a rcnda levam a mesma conclusao. Veri fica

mos que as diplomados negros das instituiqocs mais selctivas saf

ram-se realmentc muito bern no mercado de trabalho. Entre as ne

gras e negros com cscores modestos no SAT, aS que ingrcssaram 

nas escolas mais seletivas do G&EP mostraram ter uma rcnda media 

aprcciavelmente superior a dos que frcqUcntaram cscolas menos se

letivas do universo G&EP; mantida a igualdade das demais condi

<;oes, os matriculandos negros pareccm ter feito bern em freqUentar 

as institui<;aes mais seletivas que se dispuseram a aceita-Ios. Como 

grupo, a!em disso, os diplomados negros do G&EP ganhavam muito 

mais do que outros diplomados negros. Similarmente, Thomas Kane, 

usando dados nacionais, mostrou que os estudantcs negros que sc 

formam em faculdades e universidades seletivas ganham mais do 

que os ncgros com not as, escores de teste e origem familiar seme

Ihantcs, mas que freqUentaram instituiqacs nao-seletivasY 

Ao mesmo tempo, os homcns negros ganham menos do que os 

bran cos formados nas mesmas institui,oes seletivas (padrao que nao 

existe em relal'ao as mulheres). Na verdade, eles ganham menos do 

que seus cole gas brancos mesmo quando tern as mesmas notas, as 

mesmas areas de cspecializa<;ao e a mesma origem socioecon6mica. 

Essa dcfasagem persistente da renda e problematica. 14 mas nao te

mos motivo para crer que tenha sido exacerbada pel as norm as de 
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admissao sensfveis a rac;a. Ao contnirio, os dados resumidos acima 

mostram que os matriculandos negros saem-se tao melhor em suas 

carrciras. em term os absolutos e em rela~ao aos brancos, quanta 

mais competitivo e 0 meio academico. Esse resultado prevalece no 

universo de escolas do G&EP, mesmo depois de feito a controle par 

autras variaveis, e tam bern prevalece ao compararmos os diplomados 

do G&EP, como grupo, com todos as diplomados negros em ambito 

nacional. I.'l 

E facil explicar por que as negros se beneficiaram de frequentar 

faculdades e universidades academicamente seletivas. Afora a qualida

de de ensino que elas of ere cern, tais instituit;6es dao aos futuros em

pregadores, aos cursas de p6s-graduac;ao e a outros uma base mais 

conhecida c mais confiavel para que se julgue a competencia de seus 

alunos. 0 departamento de admissoes de uma faculdade de direilo, 0 

encarregado da sele~ao numa emprcsa, au 0 hospital a procura de 

residentes, todos daD mais peso aos hist6ricos escolares vindos de 

instituic;oes seletivas, porque e provavel que tenham uma ideia mais 

clara do que significam esscs certificados. Quanto mais seletiva e a 

instituic;ao. maior e a confianc;a que as cmpregadores tendem a deposi

tar em seus hist6ricos de aproveitamento (a despeito da "intlaqao das 

notas"). 
Ao mesmo tempo. a politica de admissao sensfvel a rac;a rcsulta 

em custos e beneffcios para ao menos parte dos beneficiarios a que 

se destina. A pr6pria existencia de urn processo que considera expli

citamcntc a rac;a pode suscitar duvidas sobre a verdadeira capacidade 

ate mesmo dos estudantes mais talentosos vindos das minorias (pode 

"estigmatiza-los", diriam alguns). A possibilidade desse custo e uma 

das razoes por que as instituic;oes seletivas tern relutado em falar do 

grau de prefcrencia concedido a estudantes negros. Essa rcticcncia 

talvez se de va, em parte. ao desejo de evitar crfticas e controvcrsias. 

mas e posslvel que algumas dessas instituic;oes tambem se prcocu

pem com a possibilidade de que a posic;ao dos alunos negros. aos 

olhos de seus colegas brancos, fique diminuida, se as diferenqas nos \ 
i 

l 
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escores de testes e nas notas do curso secundario forem divulgadas. 

E inquestion1lvel que urn born numero de estudantes negros sofre urn 

certo grau de mal-estar por se beneficiar do processo de admissao 

(como acontece com alguns atletas e "herdeiros" de ex-alunos, em

bora estes costumem ser menos ·'visfveis"). E por isso que muitos 

diplomados negros de alto aproveitamento continuam a proeurar cer

tificar-se de que "se fizeram sozinhos", e se queixam de quando os 

entrevistadores, na sele~ao para 0 emprego, presumem que ate mes

mo os estudantes negros mais destacados devem ter recebido esse 

tipo de ajuda. 

o julgamento a ser feito ese, no compulo final, vale a pena acei

tar esse onus, que e sumamente real, em troca dos beneffcios recebi

dos. E presumfvel que os pr6prios matriculandos negros - que. an

nal, sao os mais afetados pelos efeitos da cstigmatizac;ao - sejam os 

mais bern posicionados para avaliar as pr6s e os contras. Os dados 

do levantamento G&EP sao inequivocos. Os estudantes negros na~ 

pareccm achar que ten ham sido prejudicados por haverem frequen

tado cscolas seletivas dotadas de uma polftica sensfvel a rac;a. Se 

assim nao fosse, poderfarnos supor que as estudantes negros mais 

capazes se ressentiriam dcssa politica e das instituic;oes que a ado

tam. No entanto, nossos resultados mostram que 75% dos 

matriculandos negros de 1989 que fizeram mais de 1.300 pontos no 

SAT acreditam que suas instituic;oes devem depositar "muita" enfase 

na diversidade racial. Similarmenle, 77% dos diplomados negros clas

sificados no terc;o superior de suas turmas disseram-se "muito satis

kitos" com sua experiencia educacional do curso de graduac;ao; os 

insatisfeitos sornaram apenas 1 %. 

A acusac;ao de que as admissoes sensfveis it rac;a estigmatizarn os 

negros e, par conseguintc, mais fazem prejudica-los do que ajudi-los 

e urn argumento freqlientemente formulado pelos que critic am toda 

sorle de program as de ac;ao afirmativa. Se isso fosse verdade. e de se 

presumir que os que sofreram com esse cstigma seriam os mais pro

pcnsos a scntir seus efeitos. No entanto. Jennifer Hochschild rclata 
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que os negros bem-sucedidos nao tern a impressao de haver sofrido: 

"No computo geral. 55% dos negros em boa situa~ao acham que os 

programas de a~ao afirmativa ajudam os beneficiarios, e apenas 4% 

consideram que tais program as os prejudicam."" Aos olhos dos que 

estao em melhor condi~ao de saber. qualquer pretenso onus da poli

tica baseada na ra,a roi suplantado pelos beneficios obtidos atraves 

do maior acesso a excelentes oportunidades educacionais. 

A diversidade amplia a compreensao racial? 

Outro grupo de argumentos afirma que a diversidade racial, quando 

deliberadamente obtida atraves da politica de admissao de uma insti

tui~ao. nao necessariamente aumenta 0 valor da educaC;ao nem con

tribui para a tolerancia e a compreensao entre os estudantes. Na vcr

dade, alguns criticos chegam a sugerir que essa politica contribui 

para envenenar as rela~oes raciais na sociedade em geral. 

Efeitos da diversidade na vida no campus 

Em sua forma mais modesta, esses argumentos meramente assi

nalam que ha pouca ou nenhuma prova con vincente de que urn corpo 

discente racialmente diversificado tenha efeitos positivos na educa

c;ao dos estudantes. Dispomo-nos a concordar em que, ate aqui, tais 

provas eram limitadas; essa deficiencia foi uma razao importante para 

conduzirmos este estudo. A maioria dos crfticas da admissao sensf

vel a f<.l<;a, entretanto, vai mais longe. sugerindo que a diversidade 

produzida pOl' essa polftica de admissao ten de a agravar ~s tensoes 

raciais e a resultar numa segrega~ao de negros e brancos que au men

ta a hostilidade e a incompreensao entre os estudantes. 

Slephan e Abigail Thernstrom insistiram vigorosamente ness a lese. 

Apontando os problemas raciais existentes na Universidade de Stanford, 

observaram: "[Stanford] nao s6 instituiu uma polftica agressiva de ad

missao pautada pela ac;ao afirmativa, como treinou estudantes na sen

sibilidade racial, criou dormit6rios com 'lemas' ctnicos e alterou dras

ticamente 0 currfculo, a fIm de atender as demandas das minorias. 0 
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resultado [oi urn mlmero maior de minorias no campus, urn currlculo 

que incluiu cursos sobre assuntos como 0 cabelo dos negros, urn con

junto de estudantes brancos frustrados e perplexos, e negros que se 

sentem mais alienados, mais culturalmente negros e, quem sabe. mais 

hostis aos brancos do que ao entrarem na universidade."'7 A partir 

dessa descri~ao de urn perfodo especffico de tensao racial num linico 

campus, os autores trataram de extrair conclusoes muito mais 

abrangentes: "0 resultado e, precisamente, a re-segrega~ao da vida no 

campus, que se evidencia de modo muito claro e estarrecedor em 

Stanford - mas que decerto nao se restringe a essa escola. Sem urn 

sistema de admissao calcado em preferencias raciais, 0 quadro seria 

bern diferente."'x 

Que luzes lan~a nosso estudo sabre tais argumentos? E claro 

que, de tempos em tempos, ocorrem incidentes raciais em muitos 

campi; os animos as vezes se acirram e os administradores podem 

tomar decisoes insensatas. 19 Trata-se de epis6dios lamentaveis. Mas 

elcs tendem a ser incomuns e, quando de fato ocorrem, as vezes 

servem como catalisadores para provocar maior reflexao e compre

ensao entre os estudantes acerca dos problemas raciais. 211 Em vez de 

concentrar exclusivamente a aten~ao nesses incidentes isolados, e 
mais proveitoso indagar qual foi a contribui~ao da experiencia de 

diversidade, durante toda a gradua~ao, para aqueles que a viveram. 

Para esse fim, nossos levantamentos registrararn 0 que significou a 

diversidade, em sua totalidade, para cerea de 30.000 ex-alunos, que 

retletiram sobre sua experiencia numa vasta gama de instituic;oes se

letivas em dois perfodos separados, nos ultimos vinte e cinco anos. 

Essas opiniiies resumem 0 total dos qualro anOs de bacharelado e, 

por conseguinte, e presumfvel que incluam fases de harmonia racial 

e epis6dios de tensao e mal-entendidos. 

Os resultados desses Ievantamentos depoem de maneira muito 

clara e vigorosa a favor do valor da diversidade racial no ensino su

perior. Urn grande nlimero de respondentes brancos e negros achou 

que sua experiencia na graduac;ao trouxe uma contribui~ao significa-
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tiva para sua capacidade de trabalhar e conviver bern com pessoas de 

outras ra<;as (nota 4 ou 5 numa escala de cinco pontos, na qual 5 

equivalia a "muito"). Alem disso, contradizendo as alega<;6es de que 

a diversidade racial leva a uma auto-segrega<;iio rigida, 56% dos 

matriculandos brancos de 1989 informaram que, na faculdade, "co

nheceram bern" pelo menos dois negros, e 26% disseram haver "co

nhecido bern" pelo menos dois hispanicos, embora cada urn desses 

grupos minoritarios somasse menos de 10% do total do corpo dis

eente da graduac;ao. Os negros tenderam ainda mais a conhecer estu

dantes de autras rac;as: 88% conheceram bern dais au mais de seus 

colegas brancos e 54% disseram ter tido igual familiaridade com dois 

au mais estudantes hispanicos. 

Outros investigadores, usanda metodos diferentes. tambem relata

ram que a diversidade tern varios efeitos positivos para os estudantes. A 

mais abrangente dessas investigac;6es fez urn 1evantamento de mais de 

27.000 estudantes de uma vasta gama de instituic;6es e testou os efeitos 

de 192 variaveis separadas sabre 0 ambiente do campus.21 Dentre todos 

as itens examinados. 0 grau de diversidade racial e de interac;ao racial 

entre as alunos revelou situar-se entre os tres fatores mais intluentes 

associados a maior aceita<;ao de outras culturas por parte dos estudan

tes, a uma participa<;ao maior em program as de servi<;os comunitarios e 

ao crescimento em outros aspectos da responsabilidade cfvica. 0 peso 

dessas provas, portanto, aponta claramente numa dire<;ao. Como ha muito 

conjccturaram os educadores, a diversidade racial parece. de fato, trazer 

resultados positivos, aumentando a compreensao recfproca entre os es

tudantes brancos e as das minorias e ampliando sua capacidade de con

vi ver e trabalhar juntos com sucesso. 

Efeitos sobre as tensoes raciais na sociedade 

Vma tese meio parecida, contraria a utiliza<;ao da ra<;a nos pro

cessos de admissiio, afirma que qualquer tipo de esfor<;o para tratar 

as pessoas de maneira diferenciada, em decorn3ncia de sua ra<;a, s6 

ten de a aumentar as animosidades raciais na sociedade em gera!. As 
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afirmayoes dessa natureza sao basicamente conjecturais, pois nao ha 

como saber que efeito teria, nas tensoes raciais dos Estados Vnidos 

o fato de as faculdades e uni versidades ntio praticarem a admissao 

senslvel it ra<;a. E incontestavel que as atuais polfticas de admissao 

criam ressentimentos em algumas famflias. Mas parece ao menos 

plausfvel supor que as tens6es raciais aumentarao ainda mais. se a 

vasta maioria dos cargos de elite no govemo, nas empresas e nas 

profiss6es Iiberais continuar a ser ocupada por brancos, quando 1/3 

da popuJayao compoe-se de negros e hispanicos, predominantemen

te relegados a posiyoes menos rernunerativas e menos influentes. 

Paul Sniderman e Edward Carmines relataram algumas provas 

experimentais de que a ayao afirmativa produz rea<;oes negativas en

tre os brancos, reayoes estas que sao deslocadas e passam a afetar as 

atitudes perante os negros em geral. 22 Esse fenomeno nao foi confir

mado nem refutado por nosso estudo, ja que nao nos interessamos 

diretamente peJa sociedade em gcraL mas apenas pelos efeitos da 

polftica de admissao sensfvel a raya em alunos de instituiyoes seleti

vas. 0 que fizemos, todavia, foi verificar se os estudantes rejeitados 

pela faculdade seletiva de sua primeira op<;iio opunham-se mais a 
diversidade racial do que seus colegas, partindo do pressuposto de 

que os individuos rejeitados pel a instituiyao que mais desejavam fre

qilentar seriam particularmente propensos a crer que a diversidade 

racial deveria ser menos enfatizada. Nossos resultados nao indicaram 

ncnhuma tendencia desse tipo. 

Tambem vale a pen a assinalar que as atitudes raciais no conjunto 

da sociedade continuaram a melhorar durante os 25 a 30 anos em 

que a admissao sensfvel a raya passou a ser largamente praticada. v 

Os brancos podem opor-se a algumas das medidas instauradas para 

lidar com os problemas raciais, como os onibus de transportc de 

crianc;as para escolas fora de seu bairro de moradia, com vistas 11 

dcssegregayao, 0 sistema de reserva de uma porcentagem das verb as 

e contratos do governo para empresas pertencentes a integrantes das 

minorias, au ate a polftica de admissao universitaria sensfvel a ras:a. 
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Entretanto, nas questoes referentes a discrimina9ao racial, a moradia 

em bairros integrados, ou ao namoro e casamento inter-raciais, os 

brancos tomaram-se mais - e nao menos - tolerantes desde 1970. 

Sempre se pode argumentar que 0 progresso teria sido ainda mais 

d.pido, se as institui90es de en sino superior nao houvessem feito 

esfof(;os especiais para diversificar seu carpo discente. Nao e f.cil 

provar nem refutar essas afirma90es. Mas. se a admissao senslvel a 

ra9a realmente estivesse envenenando as rela90es raciais, seria 

espenivel que vissemos indicios de uma hostilidade crescente nos 

ex-alunos brancos que mais ficaram expostos a essa polftica, e que 

seriam os mais propensos a te-Ia vivenciado quando se candidataram 

ao curso de gradua<;ao. Na verdade, verifica-se exatamente 0 inver

so. 0 apoio a enfase institucional no recrutamento de urn corpo dis

eente diversificado e elevado entre os ex-alunos negros e brancos 

das institui90es seletivas, e parece haver cresci do sistematicamente, 

e nao diminuido, desde a turma que iniciou a faculdade em 1951 ate 

a que se matriculou em 1976 e, final mente, a que ingressou na gradu

a<;ao treze anos depois. 

Haveni urn caminho melhor? 

o ultimo grupo de argumentos - a parte os que envoI vern ques

tocs de "justi9a" e "merito", os quais discutirernos detidamente no 

capitulo final - vern dos representantes dos dois lados do debate 

sobre a a9ao afirmativa que dizem que, para se obter urn corpo dis

ccntc racialmente diversificado, existem meios de admitir estudantes 

que nao concedem tratamento diferenciado aos integrantes de ra9as 

diferentes no proccsso de admissao. 

Um recrutamento mais vigoroso 

Urn dos prirneiros argurnentos dentro dessa linha de raciocf

nio foi expressado, em 1972, por Thomas Sowell, do Hoover 

Institute. que declarou que as instituic;6es seletivas sirnplesmente 

nao se cstavarn empenhando 0 bastante em encontrar candidatos 
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qualificados vindos das minorias. Em suas palavras, "A cren<;a 

em que nao existe urn universo substancial de alunos negros com

petentes seria compreensfvel, se as diversas faculdades, funda

<;6es e cursos especializados estivessem procurando os estudan

tes negros academicamente mais competentes que pudessem en

contrar, e nao estivessern achando 0 que procuravam. Na verda

de, porem, seus esfor90s de recrutamento raramente se voltam 

para a descoberta dos estudantes negros mais dotados no plano 

academico, e muitos deles, explicitamente. nao estao buseando 
nada disso".24 

Quer essa afirmac;ao fosse exata ou nao, na epoca em que foi 

feita, e quase certo que ja nao tern validade. As secretarias de admis

sao das institui<;6es de gradua<;ao e p6s-gradua<;ao podem obter, e 

obtem regularmente, os hist6ricos de todos os estudantes do pals 

que correspondem a qualquer perfil aeademieo selecionado pelos en

carregados da admissao. Assim, uma faeuldade de direito pode es

crever para 0 Conselho de Admissao as Faculdades de Direito e obler 

os names de todos os cstudantes negros dos Estados Unidos com 

media superior a 3,25 no bacharelado e escore superior a 130 no 

teste de admissao. Uma faeuldade pode obter do Servi<;o de Testes 

Educacionais uma lista semelhante, con tendo os nomes de todos os 

cstudantes das minorias que tenham, digamos, escores superiores a 

I. 100 no SAT e media acima de 3,0 no curso seeundario. Os funcio

narios encarregados da admissao usam essas listas, sistematicamen

te, para entrar em contato. por carta ou por telefone, corn cstudantes 

prornissores oriundos das minorias, e para rnarcar visitas de recruta

menta as escolas secundarias em que tais candidatos costumam ser 

eneontrados. Ern virtude dessas listagens, ao lado dos gran des esfor-

90S feitos pela maioria das instituic;oes seletivas para recrutar candi

datos das minorias, e sumamente duvidoso que um numero signifi

cativo de estudantes negros e hispanicos qualificados. segundo os 

criterios convencionais, passe despercebido as faculdades e univer
sidades seletivas. 
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A considerafito da classe em vez da rafa 

Outro argumento freqiientemente formulado pelos participantes 

do debate em torno da admissao sensfvel a rac;a e que as universida

des poderiam atrair turmas adequadamente diversificadas, sem levar 

em conta a rac;a, se simplesmente dessem preferencia a candidatos 

provenientes de famflias economicamente desfavorecidas, qualquer 

que fosse sua rac;a. Tal polftica se basearia na ideia, geralmente acei

ta, de que os jovens de origem economicamente desfavorecida tern 

que superar obstaculos maiores do que os estudantes que crescem 

em situac;ao mais confortavel. Como os negros e hispanicos tern uma 

reprcscntac;ao muito maior entre os pobres do que na populac;ao como 

urn todo, os proponentes dessa tese afirmam que uma politica base

ada na c1asse econornica resuItaria, automaticamente, num numero 

expressivo de estudantes vindos das minorias. Nas palavras de Richard 

Kahlenberg, "A a,ao afirmativa baseada na classe e urn remedio para 

a emaranhado moral e polftico da ac;ao afirmativa, urn modo de atin

gir as metas buscadas pelas prefercncias raciais, mas evitando os 

problemas criados por tais preferencias".25 

Quase todas as instituic;oes seletivas tern urn compromisso com 

o princfpio de que os estudantcs talentosos de todas as faixas de 

rcnda devem poder frcquenta-Ias, independcntemente de sua possibi

lidade de pagar as anuidades. Alias, as faculdades e universidades 

fazcm grandes esforc;os para agir de acordo com esse princfpio, le

vantando 0 maximo possivel de vcrbas para bolsas de estudo e outras 

formas de ajuda financeira. Mas e sumamcnte improvavel que passar 

da admissao senslvel a rac;a para a admissao baseada na c1asse permi

tisse as instituic;oes admitir COl1JOS discentes que sequer sc aproxi

massem da divcrsidade racial que ha neles hoje. Admitir estudantes 

real mente pobres e muito dispcndioso. uma vez que eles tern recur

sos pr6prios escassos au inexistentes. Por uma qucstao pratica. por

tanto, a maioria das instituic;6es scletivas nao conseguiria obter ajuda 

financeira adicional em quanti dade suficiente para elevar 0 con tin

gente de estudantes pobres acima de urn numero restrito. Todavia, 
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ainda que fosse posslvel arcar com 0 custo dessa abordagem, eia 

pouco contribuiria para a recrutamento de estudantes das minorias 

porque as filhos das famflias negras e hispanic as pobres somam menos 

da metade do total de crianc;as pobres do pais, e tem muito menos 

probabilidade do que as brancos pobres de se destacar na escola. 

Como vimos no Capitulo 2, Kane verificou que, dentre todos os estu

dantes de familias com renda inferior a 20.000 dolares anuais que 

tambem conclufram 0 curso nO decimo superior de suas turmas do 

curso secundcirio, havia apenas 1/6 de negros au hispiinicos. 

Passar da admissao senslvel a rac;a para a admissao baseada na 

classe, portanto, reduziria substancialmente a matrfcula de alunos 

das minorias em institui~oes seletivas. ao mesmo tempo que alteraria 

drasticamente a perfil estudantil global destas. Nossos dados mos

tram que os estudantes de baixo meio s6cio-economico tern menos 

probabilidade que as estudantes de qualifica,ao equivalente, mas vin

dos de meio s6cio-economico elevado, de concluir os estudos, 

diplornar-se em profiss6es liberais ou no doutorado e auferir uma 

renda elevada. Como resultado, embora urn sistema baseado na clas

se pudesse recompensar as candidatas prejudicadas par escalas ru

ins, bairros probIematicos e outros onus simi lares, ele por certo im

pediria as instituic;6es seletivas de tentar preparar os estudantes rnais 

talentosos das minorias para futuras posic;6es de lideranc;a no gover

no, no mundo empresarial e nas carreiras liberais. 

Enfatizando as notas, e nito os escores de testes 

A ultima sugestao para evitar uma politica de admissao explicita

mente sensivel a ra,a foi feita par proponentes da a,ao afirmativa. 

Tais defcnsores afirmam que as institui~oes seletivas deveriam aban

donar 0 uso de testes padronizados e admitir todos os alunos com 

base em sua classificac;ao nas turmas do curso secundario, au (no 

caso dos cursos de pos-gradual'ao) nas turmas de bacharelado.'" A 

camara legislativa do Texas, na esteira do veredicto proferido no caso 

Hopwood, adotou uma varia,ao dessa abardagem. Nos termos de 
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uma lei aprevada em 1997, as principais universidades publicas do 

estado tern que admitir os 10% superiores dos alunos da ultima serie 

de todas as escolas secundarias publicas do Texas; as ofertas restan

tes de admissao de vern basear-se, como no passado, "nas notas, 

escores de teste. disserta'.(oes e outros fatores academicos e pessoais 

dos candidatos"Y 

E cedo demais para podermos avaliar os efeitos dessa politica no 

numero de estudantes das minorias que freqUcntarao as universida

des mais seletivas do Texas, e e ainda mais dificil aguilatar os efeitos 

potenciais dessa polftica noutros lugares. No ambito nacional, sabe

mos que as neg res tern apenas metade da probabilidade dos brancos 

de concluir 0 curso secundario nos 10% superiores das turmas e 

menos de 40% da probabilidade dos brancos de obter media A." 

Todavia. como indica 0 artigo do Chronicle anteriormente citado. 

cssa polftica poderia dar a muitos estudantes das minorias - aqueles 

que freqUentam escolas secundarias de fato segregadas - uma chance 

muito melhor do que antes de serem aceitos em universidades publi

cas de alto nfvel. 

Urn dos exemplos citados coda W. H. Adamson High School, 

em Dallas. onde 86% dos alunos sao hispanicos. Em tais situa,6es. 

as cfeitos reais do "plano dos 10%" dependerao dos conselhos dados 

pelos orientadores vocacionais. uma dos quais teria dito a seus alu

nos de ultima serie classificados nos 10% superiores: "Voces podem 

entrar na Universidade do Texas em Austin, mas. sera que querem 

mesma if para Ii? Sentem-se suficientemente preparados e confian

tes para campetir?" Outra orientadora foi citada como tendo alertado 

seus estudantes para se concentrarem "na institui'tao em que pude

rem se formaL e nao na que pudcrem freqUentar, porem vindo, mais 

tarde. a se sentir desestimulados e a abandonar os estudos". Alem 

disso, quantos estudantes das minorias matriculados numa institui

,ao como a Universidade do Texas, em Austin, dependerao de dinhei

ro? E que, em particular, muitos estudantes das minorias, classifica

dos nos 10% superiores da turma, nao podem dar-se 1[0 luxo de 
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freqUentar uma faculdade em Austin sem urn programa estadual de 

bolsas de estudos que se baseie na ra,a, ele proprio, ou que seja 

suficientemente generoso para beneficiar todos os alunos de famflias 

de baixa renda aceitos nas universidades de ponta. Como perguntou 

uma orientadora educacional: "Onde esta 0 dinheiro? Muitos de nos

sos melhores alunos nao poderao ir para urn lugar em que nao rece

bam uma bolsa de estudos."" 

Com efeito, grande parte da responsabilidade par decidir que estu

dantes serao capazes de realizar 0 trabalho academico, numa institui

,aD como a Universidade do Texas em Austin, passou agora dos fun

cionarios da universidade encarregados da admissao para os orientadores 

vocacionais das escolas secundarias e para os proprios alunos em po

tencial. A probabilidade de se cometerem erros, par simples falta de 

conhecimento, por falta de experiencia para fazer essas determina'toes 

e por falta de dados comparativos, parece extremamente real. Ao mes

rno tempo, outros estudantes, inclusive vindos das minorias, que frc

qUentam escolas secundarias altamente competitivas, mas nao termi

nam 0 curso nos 10% superiorcs da turma, podem agora vir a sef 

rejeitados, embora fossem passiveis de admissao nos termos da polfti

ca anterior. Nao havendo atingido a faixa dos 10% superiores. esses 

eSludantes terao de competir "em gera!" por urn numero muito men or 

de vagas. apesar de possufrem maior aptidao academica do que muitos 

dos que serao automaticamente aceitos, em virtude de sua classifica

c;:ao na tunna. Enquanto as escolas secundarias diferirem tao subs tan

cialmente no tocante as aptid6es academicas dos alunos e ao nfvcl de 

dificuldade de seus cursos. tratar de igual maneira todos os candida

tos. caso cles se formem acima de uma certa ciassifica'tao na Lurma de 

uma dada escola secundaria. proporciona uma forma de iguaidadc es

puria. tendente a prejudicar muito mais 0 perfil academico do conjunto 

dos estudantes aceitos em instilui,6es seletivas do que faria qualquer 

coisa obtida atraves de uma polftica de admissao sensfvel a ra'ta. 

Os efcitos de incentivo tambem precisam ser considerados. ao 

sc relletir sobre as conscqiiencias a longo prazo para 0 ensino c a 
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aprendizagem em todos os niveis. Se tanta coisa depende de estar 

nos 10% superiores da turma, e provavel que muitos alunos do se

cundario evitem os cursos exigentes e se concentrem, mais ainda do 

que agora, em simplesmente "tirar boas notas". Ha tambem urn in

centivo para que os pais busquem meios de matricular seus filhos em 

escolas menos exigentes, nas quais eles tenham mais probabilidade 

de se classificar nos 10% superiores. 

Seni que uma pOlitica desse tipo, sejam quais forem suas defi

ciencias, tended. a por fim a controversia sabre a admissao sensf

vel a ra,a') Obviamente, hi quem espere que sim. Como observou 0 

artigo do Chronicle, "A popularidade da politica do Texas entre os 

politicos Iiberais e conservadores - que em geral se dividem quanto 

a a~ao afirmativa - e uma de suas qualidades intrigantes". Mas 0 

artigo observa ainda: "A realidade, e claro, e que as novas polfticas 

de admissao criam novos conjuntos de vencedores e fracassados." 

Alguns candidatos das escolas secundarias mais competitivas ja estao 

dizendo que essa politica e injusta, porque nao leva em conta as 

diferen~as entre as escolas e apenas representa "mais uma forma 

de ac;ao afirmativa" ,30 A medida que as efeitos do novo sistema se 

tornarem elaros, 0 debate em torno do contraste entre as aparenci

as e a realidade - e em torno das conseqiiencias nao pretendidas 

dessa politica - podera tornar-se ainda mais acalorado. 

Concluimos que basear em quaIquer criterio simples a admissao a 

instituic;5es academicamente seletivas, como estar nos 10% superiores 

da turma do curso secundario (ou nos 3% ou 4% superiores, que seriam 

a linha demarcat6ria necessaria nas situa<toes em que a concorrencia 

pela admissao fosse ainda mais acirrada do que no Texas), nao tern 

probabilidade de ser urn substituto eticaz da politica de admissao sensi

vel a ra,a. Ao contrario, essa abordagem bern poderia ter 0 efeito de 

reduzir os fndices de dip!oma<tao das minorias no curso superior e dimi

nuir 0 leque de estudantes aptos a competir de modo eficiente pelos 

cargos de Iideran<ta nas empresas, nO governo e nas profissoes liberais. 

*** 
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Os resultados resumidos neste capItulo contcstam muitos dos 

argumentos mais freqiientemente us ados no debate em torno da ad

missao sensfvel a ra<ta. Refutar esses argumentos, contudo, nao re

solve, necessariamente, a questao suprema de saber se esse tipo de 

politica de admissao e au nao desejave!. Os esforqos de responder a 

essa pergunta precisam levar em eonta os tipos de fatos produzidos 

par estc estudo. Mas os fatos, por si mesmos, naa bastarn para cssa 

tarefa. As decisoes polfticas scnsatas requerem uma visao mais am

pia das necessidades presentes e futuras da sociedade, dos val ores 

que merecem maior enfase, das missoes variadas das institui<t6es 

educacionais de ponta, e uma aprecia,ao de a quem deve caber a 

responsabilidade pela formula,ao da politica edueaciona!. E para es

ses interesses fundamentais que se volta nosso ultimo capftulo. 

Notas 

Tambem vcrificamos que os relat6rios calcados na impressao de que os estu

dantes negros niio realizavam suas aspirar,:6es educacionais tanto cram parcial

mente cxatos (porque a popular,:ao negra do G&EP entrou no curso superior 

com metas de obtenyao de diplomas muito mais altas que as de seus colegas 

brancos) quanta enganosos (porque. no final. uma porcentagem igual de alunos 

negros e brancos obteve graus universitarios avanr;ados. inclusive os mais pro

curados depois dos cursos de pos-graduar,:iio e especializar;ao). 

2. Thernstrom c Thernstrom. 1997. p. 405-406. 

J Idem. p. 406. 

4 Alguns crilicos aJegam que os indices de diplomayiio das minorias sao exagera

dos. porque eSses eSludantes lem mais probabilidade que OUlros de esc 01 her 

an::as de cSludo mais ··faceis". como os estudos ufro-americanos. Um desses 

criticos. Lino Graglia. sugcriu que: ··Quando os cstudantes admitidos em Icrmos 

especiais descobrem ( ... ) que nao podem compelir com seus colegas de ciasse, 

pOl' mais que se esforcem, C .. ) des insislem C .. ) em mudar as·regras do jogo. E 
assim que nasce a demanda de estudos sobre os negros e sobre 0 multiculturalismo" 

(1993. p. 135). Nossos dados indicam que. em geraL os es(Udantes provenienles 

das minorias escolheratn 0 rnesmo conjunto de areas tradicionais de cSludo dos 

;:t!unos niio-rninorit:irios Essa Icndencia parece haver-se lornado ainda mais 

pronunciada nos ultimos ~J.nos. 

5. Kane (a ser publicado). 
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6. Howd, 1992, p. 451. 

7. Wightman, 1997, p. 16. 

8. Association of American Medical Colleges, 1996, p. 69, 

9. Steele, 1994, p. 42. 
10 Para uma das primeiras afirmalfoes des sa proposi9ao. ver Klitgaard (1985, p. 

116-131). Alguns dados mais recentes sao dtados no Capftulo 3 deste estudo. 

Esses resultados tern uma relu9iio importante com a tese, enunciaua por alguns 

dcfensores do admissao sensfvel a rayu, de que as difcren9us nos escores de teste 

dcveriam sef desconsideradas, porque os testes padronizados. como 0 SAT, tern 

urn vies cultural contnirio aos integrantes dos grupos minoritarios. Para res pal

dar essa tese, os opositores desses testes amiude charnum a aten9ii.o para deter

mU1udas perguntas, que parecem requerer uma familiaridade com palavras ou 

..:xpressoes de poucn ou nenhuma circula<j:ao nos bairros pobres urb:lIlos ou n:lS 

comunid:ldes minoritarias. Nao desejamos entrar no denso emaranhado de con

traversias que cerea 0 usa dos testes padronizados. 0 que fica claro e que a 

prova aqui citada mOSlra que. longe de sercm tendenciosos conlru os cstudantes 

das minorias, os testes de admiss:lo padronizados preveem, sistematicamente. 

n[vcis de desempenho academico superiores aos efetivamente atingidos pela 

maioria dos negros. 

II. Ver, por exemplo. Steele e Aronson (a ser publicado). 

12 Murray, 1994, p. 207. 

13. Kane (a ser publicado). 

14. 

1 j 

Foge ao ambito deste estudo analisar as causas subj:lcentes dessa regru. Nao hu 

duvida de que ainda existe um certo grau de discrimina<;ao racial nos Estados 

Unidos e de que, muitas vezes. os negros e hispanicos sofrem 0 onus do precon

ceito e da estercotipia por parte de algumas pes so as com quem eSlUbelecem 

contato em sua vida profissional. EntretantO. Glenn Loury argumentou que "as 

inform:l~6cs imperfeitas talvez sejam uma causa mais disseminada e intratavel 

da discrill1ina<;:ao racial. hojt: em dia. do que 0 t.:omponamento baseado na 

prt.:tcnsa avcrsao dos agentes a sc relacionar com negros" (1998. p. I). 

E~~cs resultados conslstentes recha<j:am as afirma\6es de que "as prefcrcncias 

raclais na admissao universitaria pre.iudicam sistematicamente a combina<;:ao 

entre talento e oportunidade. (. .) Muitos dos que sc beneficiam lias prcferenci

as n50 tem nenhuma esperan\a de se destat.:ar no cOlejo COIll seus supostos 

pares, fazcm um arduo esfor~o apenas para Sl! manter a altura de!es,. ficam 

desestimulados. tem um aproveitamento precario. segundo seus propnos pa

dracs, e chegam ati! a abandonar por completo as estudos. A carreira de c\asse 

media e sucesso modesto de que desfrutariam, se frequentassem uma boa insti

tuit;ao de scgunda classc, fica pcrdida para etes. talvez para sempre" (O'Sullivan, 

Iyn, p. 41) 

16 Hot.:hschild. 1995, p. 101. 
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17 Th~rnstrom c Thernstrom, 1997, p. 386. 

l~. Idelll, p. 3!H'; 
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19 As vues. a mfdia do uma unpressao enganosa sobre a preva10ncia desses inci

dentes. Para uma critic a as provas que dao rcspaldo a afirmat;oes exagcradas 

sobre a {enslio racial nos campi, ver Bernstein (1994. p. 203-210) 

2() H;i quarenta ou cinqi.ienta anos. quando a coorte de 1951 do G&EP Illgressou 

no clirso superior, csses campi eslavam livres de atntos raciais, pda ~impks 

ra!.ao de quc os estudantes negros cram Illllito pOlleo numel"osos para dar mar

gem a gran des conflitos. 

21 Sax e Astin. 1997. (Vcr no Capitulo 8 nossu discussao sobre as limitar;6es de 

!OdDS os estudos dessu natureza.) 

22 Sllldcnnun e Curmine~, 1997. t.:up. 2 

23 Schuman 1.'11.11 .• 1997: Page e Shapiro. 1992, p. 6g-81 

24 SowelL 1972. p. 113-134 

25 Kahknbcrg. 1')96. p. Xli Para um ponto de vista contrario. vcr Malamud, 

1996. 

26. Para lima discussao dctalhada sabre a admissao as faculdades de direito e as 

pontos fracos dos indicadores (radicionais, especial mente 0 Teste de Admissao as 

Facltldadcs de Dircilo [LSAT]. ver Sturm c Gliinicr. 1996. Mais recentementc. 

Lani Gumier (1998. p. A25) l:screveu lim laW que ap6ia a enfase do legislativo 

texano nus notas do (urso seclindario. em vez dos cscore.s de testes, abordugcm 

esta que discutiremo~ logo a seguir. 

Healy, 11.)')8, p. A29. As aULoridades univcrsitarias sao citadas cornu esperando 

que os mtegrantes dessa coorte de 10% recebam cerca de 4;\(j(, das vaga" rcsef

vadas aos calouros. Elas tambem reconhecem (em correspondencia pcssllal) 

que resta saber quantas vagas serao de fato preenchidas pclos qut.: forem aceilOS 

COill base na classificu<;:ao nus turmas: como n50 ha limite do numo.:ro de vagas 

t.:OlIcl:uidas nos tennos dessa politica, l; passive! que, com 0 correr do tempo, a 
mcdida que ela se IOrnar mais largamente conhecida no estado. uma porcenta

gCIll muilO grandl: das lUnl1U~ p()s~a SCI" precnchida por csse ml;!todo 

Thcrnstroll1 e Therns(rom, 1997. p. 4()2. Prt.:sumive!mente, as escolas seleti

vas poderiam aumentar mais a porcentugem de estudantcs vlndos Jas minonas. 

de um modo que nao depenucsse abcrtamcnte da raya. canccdt.:ndo pontos 

adicionais aos alunos t.:om media alta provcnienles de escolas secundarias 

desfavorecidas (isto e, escolas com renda parental media abaixo de tim certo 

nive!). Mas lais eSlrategias s6 fazem sublinhar as desigualdades de (0/0 da utili

/,at;50 de polfticas dcssa natureza 

29 Hcaly. II)I.)~, p. A29. 

.10 Idem 



Capitulo 10 

Resumindo 
Ali es(ava urn trct:ho de rio todo anotado em meu livro, mas que, para 

mim. nao tinha pc nem cabe~a: estava virado ao contrario, entende? Eu 0 

vim ao subir a correntcza, mas nunca tinha feito meia-volta para ver como 

era quando estava atn'is de mim. Tomei a desanimar, pais ficou claro que 

teria de aprender aquele rio complicado nos dois scntidos. 

- Mark Twain, Life on. the Mississippi 

o "rio" que serve de tema a este livro nunea pode ser "aprendi

do" de uma vez por todas. A sociedade em geral se modi fica, os 

diplomados das faculdadcs e universidades passam de uma etapa da 

vida para Gutra e as pr6prias instituiS;5es de ensino evoluem. Similar

mente, ainda hi muito que aprender sobre a vida futura dos que fre

qUentaram institui,oes seletivas de gradua<;ao, p6s-gradua<;ao e pro

fiss6es liberais nos dltimos trinta anos. Este estudo, portanto, nao 

tern a pretensao de fornecer respostas definitivas as perguntas refe

rentes a admissao senslvel a ra<;a no ensino superior. Nunca se pode 

considerar que algurn trecho desse rio esteja "todo anotado'" no livro 

de quem quer que seja. Mas estamos convencidos do valor de exami

nar cada trecho "nos dois sentidos" - ao "subir a correnteza", quan

do os estudantes se matriculam na universidade. e "quando ele esta 

atras de mim", depois que os diplomados partern para seguir carreira 

e viver sua vida. 

Tao grande e a parcela do debate alual que se bascia em relatos 

aned6ticos, suposi<;oes sobre a "realidade" e conjecturas, que e facil os 

que sc empenharam com afinco em aumentar a matrfcula das minorias 

tomarem-sc defensivos ou se desiludirem. Tambcm e Hcil as diplomados 

negros e hispanicos, assim como os atuais estudantes vindos das mi

norias. ofenderem-se com 0 que bern podem encarar como ataques 
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injustificados a sua competencia e ate a seu carater. Alguns crfticos da 

a~ao af"irmativa tambem podcm sentir-se of en didos. ao perccbcr que 

sao injustamente descartados como homens do Neandcrtal ou vistos 

como insensfveis. Em suma. a natureza do debate tem imposto onus 

reais a indivfduos e institui~oes. assim como tern levantado quest6es 

profundas sabre a poiftica educacional c social, que merecem a mais 

cuidadosa considera~ao. Frente ao que sc afigura uma vcrdadeira en

xurrada de argumentos e contra-argumentos. e muito proveitoso dar 

um pas so atras e retletir criteriosamente sobre as implicac;oes do histo

rico existente ate hoje. antes de tirar conc\us6es definitivas. 

Submetidos a urn exame, muitos dos argumentos contnirios a 
considera~ao da ra<;a nas admissoes - como as alega<;oes de prejufzo 

nao intencional aos pretensos beneficiarios e de aumento das tens6es 

raciais no campus - parecem-nos nao ter substancia. Em linhas mais 

gerais. nossos dados mostrarn que 0 historico global dos estudantes 

negros depois da formatura tern sido impressionantc. 0 que mais. no 

cntanto, sugere este exame dctalhado de urn trecho bastante CXlenso 

do rio. a prop6sito de seu curso futuro'? Que panorama se divisa com 

uma grande-angular? 

o significado do "merito" 

Uma conc\usao a que chegamos e que 0 significado do "merito" 

no processo de admissao deve ser cnunciado com mais clareza. "Me

rito". tal como "preferencia" e "discrimina<;ao", c uma palavra tao 

sobrecarregada de sentidos, que talvez tenhamos de reinvcnta-Ia ou 

encontrar-Ihe urn substituto. 

Ainda assim, trata-se de urn conceito importante e potencialmen

te valioso, pois faz-nos lembrar que decerto nao queremos que as 

institui<;6es admitam candidatos sem merito. como quer que sc defina 

esse termo. A maioria das pessoas concordaria em que 0 favoritismo 

escancarado (digamos, a aceita<;ao de urn amigo pessoal do encarre

gado das admiss6cs) e incompatfvel com a admissao "por merito", 

em que nao se deve admitir ningucm que nao possa aprovcitar as 
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oportunidades educacionais oferecidas, e em que usar uma loteria, 

au outro esquema similar de numeros sorteados ao acaso. para esco

Iher entre os candidatos que cruzam 0 limiar academico. seria uma 

abordagem demasiadamente tosca. 

Uma das razoes de nos importarmos tanto com quem e aceito 

"por merito" e que. como este estudo confirma, a admissao ao tipo 

de escolas seletivas inclufdas no universo da Graduac;ao e Experien

cia Posterior traz recompensas generosas para indivfduos de todas 

as ra<;as e origens. Mas nao sao apenas os indivfduos que saem ga

nhando. Outros beneffcios substanciais sao trazidos para a sociedade 

em geral. atraves da lideran~a e da participa~ao cfvica dos diplomados 

c da farla contribui<;ao fcita pelas proprias escolas para as metas de 

uma sociedade democratica. Esses bencffcios sociais sao uma justi

ficativa fundamental para 0 tratamento tributario preferencial de que 

desfrutam as faculdades e universidades e para os subsfdios ot'ereci

dos par benfeitores publicos e privados. A prcsenc;a desses benefici

os tam bern explica por que essas instituic;6es nao distribuem as vagas 

escassas de suas novas turmas recorrendo ao expediente simples de 

lei loa-las a quem pagar mais. 0 numero restrito de vagas e urn recur

so cxcepcionalmente valioso - tanto para os estudantes aceitos quan

to para a sociedade em geral - e constitui a razaa pur que a adrnissao 

precisa basear-se "no mcrito". 

Infelizmente, porem, dizer que a considera<;ao do merito deve 

nortear 0 processo de admissao equivale a formular perguntas, e nao 

a responde-las. Nao existem meios magicos de identificar automati

camente os que merecem ser aceitos. com base em qualidades in

trfnsecas que os distingam de todos os demais. Os escores de testes 

e as notas sao medidas Ilteis da capacidade de realizar urn born traba

lho. mas nao passam disso. Estao lange de ser indicadores infalfveis 

de outras qualidades que alguns poderiarn considerar intrfnsecas. como 

a amor profunda a aprendizagem au a capacidade de urn alto apro

veitamento academico. Tornados em conjunto, as notas e as escores 

prcvcem apenas 15-20% da variac;ao entre a total de estudantes. no 
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que concerne ao desempcnho academico, e uma porcentagem ainda 

men or entre os estudantes negros (ver Apendice D. Tabela D.3.6). 

Alem disSQ, tais medidas quantitativas sao ainda menDS uteis para 

responder a autras perguntas pertinentes ao processo de admissao, 

como prever que candidatos contribuirao mais para suas profissocs 

e suas comunidades em epoca posterior. I 

Alguns crltices, no entanto, acham que os candidatos com not as 

e escOres mais altos sao mais dignos da admissao, pais e presurnfvel 

que tenham-se empenhado com mais afinco do que outros cujo his

torico escolar e menas auspicioso. Segundo essa tese, e simples

mente "justo" admitir os estudantes que demonstram tef feita 0 es

fon;o maior. Discordamos dela, por varias raz6es. 

Para comc<;:ar, nao esta claro que os estudantes que obtem not as 

e escores mais altos tenham sido, necessariarnente, os que mais se 

empenharam na escola. As notas e escores de testes sao urn reflexo 

nao s6 do esfor~o, mas tambem da inteligencia, a qual, por sua vcz. 

deriva de diversos fatores, como a aptidao hereditaria, a situac;ao 

familiar c a criaC;ao recebida na infancia. que nada tern a ver com 0 

numero de horas que as alunos dedicaram a seu trabalho de casa. Os 

escores de testes tam bern podem ser afetados pela qualidade do ensi

no que os candidatos receberam, ou ate pelo conhecimento das me

lhores estrategias para sc submeter a testes padronizados, como as 

escolas preparat6rias estao sempre lembrando aos estudantes c a seus 

pais. Por essas razoes, e bastante provavel que rnuitos candidatos 

com escores bans, mas nao excepcionais, e com media B+ na escola 

secundaria, tenham trabalhado com mais diligencia do que muitos 

outros candidatos com urn hist6rico academico superior. 

Em termos mais gerais, selecionar uma tunna tern objetivos mui

to mais amplos do que apenas recompensar os alunos tidos como 

especial mente esfor~ados. A tarefa da equipe de admissao. de qual

quer modo, nao e decidir quem conquistou 0 "direito" de ter uma 

vaga na turma, ja que nao cremos que a adrnissao a uma universidade 

seletiva seja urn direito detido por ninguem. 0 que os encarregados 

RCSUMINOO 397 

da admissao tern que decidir equal conjunto de candidatos, individu, 

al e caletivamente cansideradas, tirara 0 maximo proveito do que a 

instituiC;ao tern a oferecer, contribuira mais para 0 processo educaci

anal universitaria e sc saini melhor na utilizac;ao do que aprendeu em 

beneffcio da sociedade em geral. E claro que as processos de admis

sao devem ser "justos". mas essa "justi~a" tern que ser entendida 

como significando apenas que cada individuo deve ser julgado de 

acordo com urn conjunto coerente de criterios, que reflita os objeti

vos da faculdade ou universidade. Nao se deve entender erronea

mente essa justic;a como significando que urn determinado criterio 

tenha que prevalecer - por exemplo, 0 de que as not as e escores de 

testes devem ser sempre considcrados rnais irnportantes do que ou

tras qualidades e caracteristicas, de tal modo que nenhum aluno com 

media B possa ser aceito, enquanto houver alunos de media A sendo 

rejeitados. 

Ajusti~a tambem nao implica que cada candidato deva ser julga

do isoladamente de todos os demais. Pode ser perfeitamente "justo" 

rejcitar urn candidato porque a faculdade ja aceitou muitos outros 

extrcmamente parecidos com ele. As analogias sao numerosas. Ao 

preparar urn ensopado, acrescentar uma cenoura a mais, em vez de 

outra batata, pode fazer perfeito senti do - e ser eminentemente "jus

to" -, se ja houver uma por~ao de batatas na panela. Do mesma 

modo, os bans times de basquete incluern excelentes arremessadores 

e defensores vigorosos, assim como guardas laterais e pivQs. As car

teiras de invcstimento diversificadas geralmente incluem uma mistu

ra de a~6es e titulos, e assim por diante. 

Admitir "por merito", portanto, e admitir seguindo rcgras com

plexas. derivadas da missao da institui~ao e baseadas em sua experi

encia de educar estudantes com talentos e origens diferentes. Nao se 

deve pensar nessas "regras" como proposic;oes abstratas, a screm 

deduzidas mediante a contempla~ao numa caverna platonica. 

Tampouco se trata de f6rmulas rigidas que possam ser mecanica

mente aplicadas. Antes. elas devem ter 0 status de diretrizes gerais, 
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estabelecidas. em grande parte, pelo exame empirico dos resultados 

efetivos obtidos em virtude de uma longa experieneia. Quantos estu

danles com a caracterfstica "X" safram-se bern na faculdade, contri

buiram para a educac;ao de seus cole gas e, mais tarde, fizeram gran

des contribui,5es para a soeiedade" Visto que as diferentes institui

<;6es funcionam em locais muito diversos, ao longo de nosso rio 

metaf6rico (algumas enfatizando mais a pesquisa, algumas com le

ques mais amplos de candidatos do que outras), deve-se esperar que 

a especificidade dessas regras difira de uma institui,ao para outra. 

Tambem se deve esperar que elas se modifiquem com 0 tempo, con

forme as circunstancias mudarem e as institui<;6es aprenderem com 

seus erros. 

Acima de tudo, 0 merito deve ser definido it luz daqudo que as 

institui,5es de en sino estejam tentando realizar. A nosso ver, a ra,a e 

importante para determinar os candidatos que "merecem" ser admi

tidos, porque leva-Ia em conta ajuda as institui,5es a alcan,ar tres 

objcli vos ccntrais em sua missao: identificar as indivfduos de poten

cial elevado. pcrmitir que Os alunos se beneficiem educacionalmente 

da diversidade no campus e atender a necessidades sociais de longo 

prazo. 

Identificariio de individuos de potencial elevado 

A ra,a de urn individuo po de revelar algo sobre como essa pes

soa chegou ao lugar em que se encontra - as barreiras que teve de 

superar e suas perspectivas de crescimento futuro. Nem todos os 

membros de urn grupo minoritario terao tido que superar ohstaculos 

substanciais. Alem disso, outras circunstancias, alem da ra<;a, po

dem causar "desvantagens". Assim, as faculdades e universidades 

devem ter. e de fato tern, uma considera,ao especial para com 0 filho 

esfor,ado de uma familia de montanheses dos Apalaches. au para 

com a filha de urn imigrante recente da Russia, que, apesar de obvi

amente inteligente, ainda esta lutando com a Ifngua inglesa. Mas a 

rac;a e urn fator importante em si mesmo, levando-se em conta a 
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hist6ria deste pais e as provas, apresentadas em muitos estudos, dos 

efeitos continuos da discrimina<;ao e do preconceito.1 Desejar que as 

coisas sejam difercntes nao as torna diferentes. Parecer-nos-ia real

mente iranico - e equivocado - permitir que os cncarregados da ad

missilo considerassem todos os outros fatores que os ajudam a iden

tificar os individuos de potencial elevado que tiveram de supcrar obs

taculos, mas proibi-Ios de considerar a ra,a dos candidatos. 

o beneficio educacional da diversidade no campus 

A ra<;a quase scmpre afeta as expericncias e perspeclivas de vida 

do indivfduo e. por conseguinte, sua capacidade de contribuir para 

os tipos de aprendizagem que ocorrem nos campi atraves da diversi

dadc. Essa forma de aprendizagem sera ainda mais importante no 

futuro do que foi no passado. A crescente diversidade da sociedade 

norte-americana, assim como a intera<;ao cada vez maior com outras 

culturas do mUlldo inteiro. tornam evidente que frcqUentar a escola 

upenas com "pcssoas parccidas conoseo" sera cada vez mais ana

cranieo. As vantagens de poder entcnder como os outros pensam e 

agem. de conviver atraves das linhas divis6rias raciais e de liderar 

grupos compostos por indivfduos variados com certeza aumentarao. 

Sem duvida, nem todos os membros de grupos minoritarios po

dem lograr expandir a compreensao racial de outros estudantes. assim 

como nao se pade esperar que todos os que cresceram em fazendas 

ou vieram de regi6es distantes dos Estados Unidos transmitam uma 

visao rural especial. 0 que parece claro, no entanto, e que lim corpo 

discente com rnuitas origcns, talentos e expcricncias diferentes consti

lui um meio mais rico para 0 desenvolvimento. Nesse aspecto, todos 

os tipos de alunos vindos das minorias tern algo a oferecer a seus 

cole gas. 0 estudante negro de Andover que tem notas altas pode ques

tionar tanto os estere6tipos de muitos colegas quanta 0 estudante ne

gro do sui do Bronx. 

Ate 0 presente, havia poueas provas solidas para confirmar a 

confian<;a dos cducadores no valor da diversidade. Nossos dados de 
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levantamento lanc;am uma nova luz sobre a extensao da intera,ao que 

ocorre hoje nos campi, e sobre a maneira positiva como a grande 

maioria dos estudantes encara as oportunidades de aprender com 

pessoas com pontos de vista, antecedentes e experiencias diferentes. 

A admissao "por merito" seria miope, se os que dela se encarregam 

fosse impedidos de dar credito a essa contribui,ao potencial para a 

educac;ao de todos os alunos. 

Vista por esse prisma, a imposic;ao de uma norma neutra em rela,ao 

it ra,a traria resultados muito perturbadores: tal politica reduziria drasti

camente a propon;ao de estudantes negros nos campi - provavelmente 

fazendo seu nilmero encolher para menos de 2% do total de matriculandos 

das faculdades e escolas mais seletivas de forma,ao em profiss5es Iibe

rais. Alem disso, nosso exame dos arquivos de candidatura e admissao 

indica que essa redw;ao substancial do numero de matriculandos ne

gros, com os prejufzos concomitantes para a oportunidade educacional 

de todos os alunos, ocorreriam sem levar a nenhuma melhora apreciavel 

das credenciais academicas dos alunos negros restantes, c acarretariam 

apenas uma modifica,ao modesta no perfil aeadomieo geral das institui

c;6es.3 

Atendimento de necessidades sociais de longo prazo 

Praticamente todas as faculdades e universidades proeuram edu

car estudantes que pare,am ter a probabilidade de se tomarem Iideres 

e membros enriquecedores da sociedade. Identificar esses estudan

tes e outro aspecto essencial da admissao "par merito" e, nesse pon

to, mais uma vez, a rac;a e claramente relevante. Ha urn amplo con

senso de que nosso pais continua a precisar da ajuda de suas faculda

des e universidades para construir uma sociedade em que 0 aces so 

as posi,5es de lideran,a e responsabilidade seja menos limitado pela 

rac;a do individuo do que e hoje. 

o sucesso das faculdades e universidades do G&EP na consecu

,ao desse objetivo foi fartamente documentado neste estudo. Neste 

capitulo final, e proveitoso "olhar para tras ever 0 rio" por urn angu-
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10 Iigeiramente diferente. Podcremos compreender melhor algumas 

das consequencias da imposic;ao de uma norma de admissao neutra 

em relac;ao a rac;a, se construirmos urn perfil grosseiro dos cerca de 

700 matriculandos negros d. coorte de ingresso de 1976. nas escolas 

do G&EP, que calculamos que seriam rejeitados, se tal politica esti

vesse em vigor. Nossa amilise sugere que:' 

Mais de 225 membros desse grupo de malriculandos negros que 

seriam retrospectivamentc rejeitados diplomaram-se em profis

s5es Iiberais ou fizeram doutorado. 

Cerca de 70 deles sao medicos e aproximadamente 60 sao advo

gados. 

• Quase 125 sao executivos de empresas. 

Bern mais de 300 sao lideres de atividades civieas. 

A renda media dos individuos desse grupo ullrapassa 71.000 do

lares anuais. 

Quase 2/3 do grupo (65%) disseram-se muito satisfeitos com 

sua experiencia durante a graduac;ao. 

Muitos desses alunos tcr-se-iam saido bern onde guer que estu

dassem, e nao ha como sabermos com precisao de que modo suas 

carreiras teriam sido afctadas em decorrencia disso. Mas sabemos que 

ha uma associa~ao estatisticamente significativa, "mantida a iguaIdade 

das demais condi~6es", entre a freqUencia as escolas mais seletivas do 

universo G&EP e uma variedade de realiza,oes durante a faculdade e 

em epocas posteriores da vida. Grosso modo, quanta mais seletiva a 

escola. maiores as rcalizac;6es posteriorcs dos alunos. Vimos tam bern 

que. como grupo, os estudantes do G&EP ganhavam consideravel

mente mais do que 0 subgrupo de alunos de nos so grupo de controle 

nacional, quase todos com media A, 0 que sugerc que CLlrsar uma 

institui~ao do G&EP confcriu uma valorizac;ao consideravel a todos os 

estudantcs desse universo e, provavelmcnte, uma valorizac;ao cspecial

mente alta aos estudantes negros. Os estudantes negros do G&EP 

tambem se mostraram mais propensos do que os bachareis ncgros em 

geral a se tornarem lfdercs na comunidade c em organizac;6es voltadas 
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para a assistencia social. Esses resultados sugerem que reduzir 0 nu

mero de matriculandos negros nas escolas do G&EP teria. quase com 

certeza, urn efeito decididamentc negativo na carreira posterior de muitos 

desses alunos, assirn como em slla contribui~ao para a vida clvica. 

Efeitos ainda rnais graves resultariarn da insistencia numa polftica 

de admissao neutra em rcla<;ao a ra<;a nas institui<;5es formadoras de 

profissionais Iiberais. No dircito e na medicina, todas as faculdades sao 

seiclivas. Por consegllinte, 0 efeito de impedir qualquer consideral'ao 

da ral'a cqllivaleria a excluir dcssas profiss5es mais de metade da po

pula,ao existente de estudantes vindos das minorias. Uma politica de 

admi ssao neutra em rela<;ao a ra<;a rcduziria 0 numcro de alunos negros 

das faculdades mais seletivas de direito e medicina a menos de lo/c de 

todo () corpo discente. Visto que a maioria dos escrit6rios de advocacia 

e dos centros medicos cornumente limita seu recrutamento as institui

<;ocs mais seletivas. esse rcsultado desferiria urn golpe violcnto nos 

esfon;os de prcparar futuros Ifderes negros para as profiss6cs liberais. 

Mas, que dizer dos Olltros cstudantcs (presumivelmente bran

cos. em sua maioria) que tomariam 0 lugar desses alunos negros 

retrospectivamcnte rejeitados nas faculdades e universidades seleti

vas? Temos todas as razoes para crer que tambcm eles se sairiam 

bern, durante e depois da universidade, embora, provavelmente. nao 

tao bern quanto as estudantes brancos regularmente admitidos (os 

quais. afinal, foram preferidos a eles no processo de admissao). To

davia. com base nos dados destc estudo, os estudantes brancos do 

sexo masculino que foram exclufdos ter-se-iam sardo pelo menos 

tao bern quanta seus colegas ncgros retrospectivamente rejeitados, e 

c provavel que se safssem ainda melhor em terrnos da renda media.5 

Por outro lado, urn numero relativamente menor das alunas brancas 

"retrospcctivamente aceitas" estaria empregado, e as que estivessem 

trabalhando aufeririam mais Oll menos a mesma renda que as negras 

retrospectivamente rejeitadas. Urn numcro menor dos estudantes bran

cos adicionais, homens e mulheres, se envolveria em atividades vo

luntirias, sobretudo em posi<;6es de lideranc;a. 
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Estaria a sociedade melhor, se mais estudantes brancos e asiati

co-americanos houvessem assim substituido os alunos vindos das 

minorias? Esta e a pergunta central, e nao se pode responde-I a unica

mente atraves dos dados. 

Hi que fazer alguns jufzos fundamentais sabre as necessidades, 

os valores e os objetivos da sociedadc. Ao visitar a Fundac;ao Mellon, 

urn ilustre educador negro cornentou, com orguIho compreensfvel, 

que seu filho se salra brilhantemente na graduac;ao e estava sen do 

considerado para uma prestigiosa premiac;ao na p6s-graduac;ao em 

neurociencias. "Meu filho", disse 0 professor, "nao precisa de consi

derac;ao especial; e tao talentoso que conseguira se fazer sozinhu." 

Sua conclusao foi que dcveria ser-nos indiferente se seu filho au 

qualquer de seus concorrentes bran cos receberia a bolsa especffica 

em questao. Concordamos em que, com toda probabilidade, todos 

esses candidatos se beneficiariam de freqUentar 0 curso de p6s-gra

duac;ao em questao e, com 0 tempo, tornarem-se excelentes cientis

las ou medicos. Apesar disso. seria possivel questionar a conclusao 

tirada pelo pai. "Seu filho se sain, muito bern", disse outra pessoa 

presentc a reuniao. "mas a questao nao e essa. Talvez ele ndo precise 

de nr)s, mas nos precisamos dele.' Por que? Porque 56 ha urn como 

ele." 

A de~pejto desse leve exagero, a rclativa escassez de profissio

nais lihcrais ncgros de tal en to e lima realidade. Ficou claro para al

guns de n6s, nesse dia, e e pro va vel que fique claro para muitos 

outros, que a sociedade norte-americana precisa de diplomados ne

gros de alta competencia, que possam servir de lfderes nas mais di

versas areas. Essa e a posi<;ao de muitas das autoridades preocupa

das com 0 preenchimento de cargos de proje,ao no governo, de pre

sidenles de empresas que afirmam que levariam adiante seus progra

mas de recrutamento de minorias, quer estes fossem uma exigencia 

legal ou nao, e de ordens de advogados, associa<;oes medicas e ou

tras organiza'l=oes profissionais que tern frisado, repetidamente, a 

importancia de atrair mais integrantes das minorias para seus cam-
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pos. Em vista dessas necessidades, nao nos e indiferente qual dos 

alunos ira receber a bolsa de p6s-graduaC;ao. 

Nenhum dos autores deste estudo simpatiza com a ideia de cotas 

nem contia na imposi<;ao da representac;ao proporcional de grupos de 

pessoas, definidas pel a ra<;a ou por qualquer outro criterio, em posi

s;oes de autoridade. Tampouco nos inclufmos entre os que defendem a 

admissao sensfvel a rac;a como uma compensac;ao por urn legado de 

discrimina<;ao racia1.6 Concordamos enfaticamente com 0 scntimento 

expressado por Mamphela Ramphele, vice-reitora da Universidade da 

Cidadc do Cabo, na Africa do SuI, quando cIa diz: "Todos merecem 

uma oportunidadc, mas ninguem merece 0 sucesso."7 Todavia, conti

nuamos convencidos de que as atuais disparidades raciais nos resulta

dos obtidos sao desanimadoramente desproporcionais. No minimo, os 

Estados Unidos precisam manter 0 avanc;o que se vern conseguindo na 

educa<;ao de urn numero maior de profissionais liberais negros e lide

res negros. 

As faculdades e universidades seletivas fizeram contribui<;oes 

portentosas nos niveis da graduaC;ao e da pas-gradual'ao, Eis uma 

ilustral'ao simples: desde 0 inicio da admissao de urn contingente 

maior de estudantes negros, no inicio da decada de 1960, a Faculda

de de Direito de Harvard contou, entre seus diplomados negros, mais 

de cern s6cios de eserit6rios de advocacia, mais de noventa ex-alu

nos exercendo os cargos de presidente, vice-presidente ou consultor 

juridico de empresas, mais de setenta professores universitirios, no 

mfnimo trinta juizes, dois membros do Congresso, 0 prefeito de uma 

grande cidade norte-americana, 0 diretor do Escrit6rio de Adminis

tra,ao e Orc;amento, c urn assistente do procurador geral da republi

ca. Nu presente estudo, documentamos mais sistematieamente as 

conquistas de quase 1,900 matriculandos negros de 1976 nas 28 ins

titui<;oes do universo G&EP, e as provas de grandes realizas;oes sao 

csmagadoras - nao hi outra palavra para defini-Ias, Esses individuos 

ainda estao na cas a dos trinta e tantos anos, haven do ingressado no 

curso superior hi pouco mais de vinte anos. Ficaremos muito sur-
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presos se seu hist6rico de realizac;oes nao se amp liar muitas vezes, a 
medida que eles ganharem antiguidade e galgarem varios degraus 

institucionais.!\ Se, no final das comas, a questao e saber se as facul

dades e universidades mais seletivas tiveram exito em educar urn 

numero considenivel de estudantes das minorias que ja alcan<;aram 

bastante succsso, e que, COm 0 tempo, parecem tendentes a ocupar 

posi,6es de Iideranc;a em toda a soeiedade, nao temos problema para 
responde-la: sim, COm certcza. 

Comentamos anteriormente a necessidade de se fazerem csco

Ihas claras, Eis a que e, talvez, a mais clara delas. Vamos supor que. 

mediante uma politica de neutralidade quanto a ral'a, a rejei,ao de 

mais da metade dos estudantes negros que freqUentariam essas insti

tui,6es elevasse de 25% para 27%, digamos, a probabilidade de acei

tac;aa de outro aluno braneo nas faculdades e universidades mais se

lctivas. Sera que, como sociedade, estariamos melhor? Consideran

do os beneffcios educacionais da diversidade e a neccssidade de in

cluir urn numero muito maior de diplomados negros nas posi<;6es 

mais elevadas das instituic;oes comerciais, governamentais, de pro

fissionais liberais e nao lucrativas que moldam nossa sociedade, cre
mos que nao. \I 

A maneira como sc responde a essas perguntas depende muitis

sima, e claro, do quanto se acha importante continuar a progredir na 

reduc;ao das dcfasagens entre negros e brancos, em termos da renda 

e da represental'ao em posi,6es de alto niveL A medida que os Esta

dos Unidos vao-se tom an do mais e mais diversificados, cremos que 

Nicholas Katzenbach e Burke Marshall decerto tern razao ao insistir 

em que 0 pais deve continuar a fazer esfor<;os decisivos para "incluir 

os negros na estrutura institucional que constitui a vida econ6mica, 

pal{tica, educacional c social da America". 10 Essa meta de uma inclu

sao maior e impurtante por razoes morais e praticas, que devem ofe

reeer a todos os norte-americanos a perspectiva de vivcr numa soci

edade mareada por mais igualdade c harmonia racial do que se po de
ria preyer de outra maneira. 



406 o CURSO DO RIO 

Reconhecemos que muitos adversarios da admissao scnsfvel a 
ra~a tambem concordarao com Katzenbach e Marshall, mas aJegarao 

que existem maneiras melhores de prom over a inclusao. A nOSSQ ver, 

tudo recomenda que se abordem os problemas subjacentes, nas fa

mflias, nos bairros e nas escolas primarias e secundarias. que muitos 

identificaram com grande clareza. Mas essa e uma tarefa excepcio

nalmente diffeil, que s6 produzid resultados, na melhor das hip6te

ses, a prazo longufssimo. Entrementes, e importante, em nossa opi

niao, fazer 0 que for passivel para introduzir mudan<;as positivas em 

todos as n{veis de ensino, inclusive no bacharelado enos curSDS de 

p6s-gradua,ao e forma<;ao em profiss6es Iiberais. 

A alternativa nos parece desoladora e indigna dos ideais de nosso 

pafs. Abandonar 0 esfon;o de ajudar urn numero maior de negros 

qualificados a obter os bcneffcios educacionais de que eles precisam, 

para ingressar com firmeza e confian<;a na corrente central da vida 

norte-americana, po de ter conseqi.H~ncias extremamente graves. Aqui 

nos Estados Unidos, tal como noutras partes do mundo, os esfon;os 

visfveis das institui<;6es educacionais de ponta, no intuito de melho

rar a situa<;ao, servirao de estimulo para que outros lev em adiante 0 

arduo trabalho necessario para superar os efcitos permanentes de um 

legado de tratamento injuslO. Leon Higginbotham falou com tada a 

sinceridade ao dizer, comentando as conseqi.H~ncias da senten<;a do 

caso Hopwood: "Ha momentos em que tenho a sensa<;ao de estar 

venda a justi<;a morrer."ll Gerar tais sentimentos, bern como a con

seqiiente perda da esperan,a por parte de muitas dos que nao atingi

ram a posi<;ao do juiz Higginbotham, parece urn pre,o muilO alto a 

ser pago por urn aumento minuseulo da probabilidade de admissao 

de candidatos brancos a faculdades e univcrsidades academicamente 

scletivas. 

A importancia da autonomia institucional 

A quem cabe deeidir quanta considera,ilo dar a ra,a no proeesso 

de admissao? Uma das grandes vantagens do sistema de eosino su-
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perior norte-americana c que ele c altamentc descentralizado, pcnni

tindo muita cxperimentac;ao e adapta<;ao para atender as nccessidades 

variaveis da sociedadc, dos alunos e do mercado. Mesmo entre as 

institui<;6es relativamente similares inclufdas no universo G&EP, as 

faculdades e universidades diferem enormemente em suas tradi<;6es. 

situa<;oes e prioridades. Especialmente no exame de urn conjuoto de 

questoes complexas como as que vimos discutindo. c muito reco

mendavel permitir que as diferentes institui<;oes chcguem a conclu

saes diferentes quanto ao que e a abordagem certa para elas. 

o risco das decis6es comprovadamente tolas semprc cxistc. mas 

par certo e minimo. Os professores e administradores universitarios 

sabcm que t.erao de conviver com seus erros. c cssa percep<;ao atua 

como um freio sobre as polfticas precipitadas e mal concebidas. As 

pniticas de admissao das faculdades e escolas de formac;ao em car

reims liberais sao altamente visiveis, c nao faltam indivfduos e entida

des prontos a criticar seus resultados. I:>' Os membros dos conselhos 

diretivos tem concepc;6es e experiencias que os levam, muitas vezes, 

a questionar 0 julgamcnto dos acadomicos, e todas as faculdades e 

universidades dependem de fontes de apoio externas, tanto privadas 

quanto publicas. A vida nesscs ambientes tern sido descrita atravcs 

da analogia com 0 aquario, e os debates atuais sobre a rac;a nas ad

missoes 56 fazem acentuar 0 esmiuc;amento rigoroso de qualqucr 

politica adotada. 

Como sociedade, devemos pensar com muito cuidado antes de 

reduzir a autoridade que tern essas institui<;oes para tomar suas pr6-

prias dccisoes (e, vez par outra, corneter seus pr6prios erros), numa 

area decis6ria tao intimamente ligada a sua visao, seus valores e suas 

ideias sabre a melhor maneira de instruir os alunos. Uma razao im

portante de 0 ensino superior norte-americano ter-se tornado preemi

nente no mundo e a maior disposi<;ao do governo de respeitar a auto

nomia das faculdades e universidades. e de se abster de impor seus 

ju(zos ao que 0 juiz Felix Frankfurter descreveu, certa vez, como "as 

quatro liberdades csscnciais de uma universidade - determinar par si 
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mesma, em bases academicas, quem pode ensinar, 0 que pode ser 

ensinado. como deve ser ensinado e quem pode ser aceito para estu

dar". I., 

A interven,ao externa. seja ela legislativa oujudicial. e problema

tica nao apenas em termos filos6ficos, mas em termos pragmMicos. 

As instituis:5es de eo sino c seus patrocinadores sao capazes de des

cobrir muitas vias para chegar aos resultados que descjam. Fechar 

uma dessas vias, como a consideras:ao direta da ra~a no processo de 

admissao. pode levar a urn deslocamento para autras vias, que po

dem tef consequencias nao pretendidas e, quem sabe, indesejaveis. 

Pelas razoes assinaladas no Capitulo 9. somas sumamcntc ceticos 

quanto a sensatez da abordagem adotada pel a camara legislativa do 

Texas, ao declarar que todos os cstudantes dos 10% supcriores de 

suas turmas de escolas sccundarial) estao qualificados para ser acei

tos nas universidades estaduais. A California parece haver decidido 

des pender mais recursos na preparas:ao pre-universitaria dos alunos 

das minorias e em projetos vigorosos de recrutamento. E possfvel 

que tais projetos sejam inteiramente dignos, mas e preciso uma certa 

criatividade para concluir que nao representam uma forma de "prefe

rencia racial'·.14 Os projetos baseados na classe sao urn outro tipo de 

rcsposta que. pelas razaes extensamente discutidas nos Capftulos 2 e 

9, tambem na~ surtira efeitos expressivos na diversidadc racial (c 

poderia ainda ser muito onerosa e prejudicial para os padraes acadS

micos. dependendo da forma de sua implementa,ao). 

Relletindo melhor sobre as experiencias da California, dizem que 

um vigoroso defensor da Proposta 209 (John Yoo. professor interino 

de Boalt Hall. a faculdade de direito de Berkeley) teria afirmado: "Eu 

nunca havia procurado examinar qual seria 0 efeito da 209 nas admis

saes. Nao tinha percebido que as defasagens dos escores eram tao 

grandes." Outros efeitos, menos diretos, tambem surpreenderarn Yoo: 

o que nao percebi foi como era arraigado, no sistema universitario, 0 desejo 

de contar corn a diversidadc racial por ela mesma, e quanta pressao seria 

exercida para preservar essa meta. C .. ) Nao perccbi. ate entrar em vigor a 
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Proposta 209, que a acrao afirmativa, tal como era aplicada pelas escolas, 

permitia ter uma certa diversidade racial e, ao mesmo tempo. manter os 

padr5es intelcctuais da maioria das institui~5es. Era uma forma de limitar as 

estragos. Agora que temos mewdos neutros quanta a rap. se ainda quiser

mos matricular africano-americanos e hispanicos, tcremos que redcfinir a 

missao central da universidade de pes qui sa de urn modo que reduza os 

padr6es para todo 0 mundo. Essa e uma conseqUencia nao pretendida da 

Pro posta 209, e e lamentavel.l~ 

Argumentos simi lares foram expostos por tres professores de 

direito da Universidade do Texas. Num sumario anexado aos autos 

do processo Piscatawa.v em outubro de 1997. e1es instaram 0 tribu

nal a preservar as norm as existentes. por razoes emincntemente pni

ticas: "Caso se venha a por fim a a,ao afirmativa. for,as polfticas. 

econ6micas e jurfdicas inevitaveis pressionarao as grandes universi

dades publicas para que elas baixem os padroes de admissao atc ondc 

for necessario. a fim de evitar a re-segrega9ao."16 E igualmente diff

cil imaginar que univcrsidadcs particulares como a Columbia e a 

Vanderbilt. ou faculdades particulares como a Smith e a Swarthmore. 

aceitem passivamente uma redu9ao Uio grande no numero de 

matriculandos negros. que venham novamente a parecer encraves 

bran cos num mundo multirracial. 

A questao mais ampla c que e muito diGcil impedir as pessoas de 

encontrarcm meios de atingir os objetivos em que acrcditcm firme

mente. As polfticas de admissao sensfvcis a ra~a foram adotadas pe

las faculdades e universidades para enfrcntar problemas claramente 

bascados na ra,a. e para faze-Io de um modo que Ihes parecesse 

educacionalmente scnsato. Impcdir essas institui96es de considerar a 

raqa. de maneira direta e franca, tended a acarretar esfor90s enge

nhosos para minimizar a perda consequente de diversidade. mediante 

a ado9ao de norm as aparentemente neutras quanto a ra~a. que podem 

ler uma ampla variedade de outras consequencias, nem todas benefi

cas. Alem disso. uma vez instauradas as proibiqoes, alguem tera que 

determinar se elas estao sendo respeitadas. E bern posslvel que os 

ju(zes venham a se descobrir diante de uma especie de been scm 
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safda: au investigar ainda mais de perto a processo de admissao (e, 

muito passivelmenre, tambcm a processo de recrutamento), para 

verificar sc a instituic;ao esui de fato usando uma norma neutra quan

ta a ra~a, ou aceitar. mais Oll menos com base nas aparencias, uma 

suposta igualdade de tratamento, que talvez seja espuria e menos 

satisfat6ria do que a situac;ao atual, sob lOdos os pontos de vista. 

Com que rapidez estamos descendo a correnteza? 

As ultimas perguntas a serem ponderadas concernem a uma cur

va mais longa do rio. Qual e nosso objetivo supremo? Quanto se 

conseguiu avanc;ar? Ate onde ainda temos que ir? Ao lado de muilos 

outros. ansiamos pelo dia em que os argumentos a favor das polfticas 

de admissao sensfveis a ra~a nao mais serao necessarios. Em todos 

os lados desse debate. quase todos concordariam em que, num mun

do ideal, a rac;a seria uma considera~ao irrelevante. Como nos disse 

urn amigo negro, quase trinta anos atras: "Nos so objetivo supremo 

deve ser uma situa((ao em que todos as indivfduos, provenientes de 

todos os meios. sintam-se descontraidamenre inclufdos." 

Muitos dos que concordam com urn aforismo do juiz Blackmun 

- "Para superar 0 racismo, primeiro temos de levar em conta a rac;a" 

- ficariam reconfortados. se fosse possfvel preyer com alguma con-

fianc;a a dia em que issa naa !TIais sera necessario. Mas nao sabemos 

fazer essa previsao e preferimos alertar contra a adoc;ao de prazos 

arbitnirios. que nao levem em conta 0 grau profundamente arraigado 

que tem os problemas ligados a rac;a na America. 

Ao mesmo tempo, e animador observar, ate mesmo no conjunto 

de instituic;oes do universo G&EP, as mudanc;as ocorridas entre a 

admissao da coortc de 1976 c a da coorte de 1989. Nesse breve 

espayo de tempo, as escores medias na SAT obtidas pelas 

matriculandas negros das escalas do G&EP subiram 68 pantas - urn 

aumento maior que 0 dos matriculandos brancos. 0 fndice global de 

diplomac;ao dos negros, que ja era mais do que respeitavel na coorte 

de 1976 (71%), subiu para 79%. A matricula nas escalas mais pres-
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tigiosas de p6s-graduac;ao e formal!ao em carreiras liberais continuou 

a aumentar. as matriculandos negros de 1989 sao ainda mais atuan

tes nas quest6es cfvicas (comparados a seus colegas brancos) do 

que as da coorte de 1976. A valorizal'aa da educa,ao recebida e da 

que eles aprenderam com a diversidade e express a com eioquencia 

ainda maior pel a coorte de 1989 que por seus predecessores de 1976. 

Seja qual for 0 peso atribuido a esses indicadores e a outros 

extraidos dos dados nacionais, a trajet6ria e clara. Sem duvida, hou

vc erros e decep\;oes. Certamente, ha muita trabalho a ser feito pelas 

faculdades e universidades para descobrir meios mais eficazes de 

melhorar 0 desempenho academico dos estudanres vindos das mino

rias. Mas, no computo geral, concluimas que as faculdades e univer

sidades academicamente seletivas tiveram extrema sucesso no uso 

da polftica de admissao sensfvel a rac;a, no intuito de promover metas 

educacionais que eram importantes para elas e metas sociais que sao 

importantes para todos. Alias. consideramos essas norm as de admis

sao um exemplo impressionante de como instituic;6es veneraveis, com 

modas de funcionamenta ji estabelecidos, sao capazes de se adaptar 

para atender as novas necessidades percebidas. Houve e continua a 

haver progresso. Estamos descendo a correnteza, embora ainda pos

sa haver quiJ6metros a percorrer antes que 0 rio enfim desaglie no 

mar. 

Notas 

I. Martin Luther King Jr.. hojl.! considerado urn dos grandes oradores do seculo 

XX, teve escares na inClude inferior do total de alunos submctidos ao teste 

verbal do Exame Protocolar de P6s-gradua~ao (Cross e Slater, 1997, p. 12). 

2 Uma das constata<;oes mills instigantes deste cSludo foi que ha uma persistencia de 

toda sorte de defasagens raciais, dcpois de tentarmos controlar a influencia de 

olilras vanavds que podeliamos espcrar que respondcsselll pdas diferen<;as "super-
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ficiais" ligadas a ra(,:u [kserevemos e discutimos defasagens entre negros e brancos 

nos eseores do SAT, no status socio-economico, nas notas do secundario, nos 

indices de diplomaquo univcrsitaria, na classificU(.:ao na turma durante a graduuqao, 

na obtenqao de graus universitarios avanr;ados, como a p6s-graduuqao e a especia

Iizaqao em profiss6es liberais, na participar;ao na forqa de trabaiho, na renda media, 

na satisfa<;:ao com 0 emprego, no estado civil, na renda familiar, na participa<;:ao 

civica, na satisfar;ao com a vida e nas atitudes para com a importaneia da propria 

diversidadc. Em suma, "mantida a igualdade das demms condir;oes". a raqa e um 

prcditor estatisticamente signitkativo de uma umpla variedade dc atributos. atitu

des c resultados. As pessoas debatem intensamente, como convem que fa<;:am, Sl! 

detenninadas dcfasagens retletem diferenqas nao medidas no preparo c nas oportu

nidades anteriores. nos padroes contfnuos de discrimina<;:ao. num ou noulro tipo de 

falha do proprio sistema de ensino, em aspectos da cultura do campus c da univcr

sidade, em pontos fortes c fracos dos proprios individuos, e assim par dianle. Mas 

ninguGm pode negar que a rar;a continua a ter importancia. 

3. Embara seja passive!' e claro, uma instituiqao estar tao compromelida com 0 

recrutamento de uma populayao eSludantil diversificada que chegue a matricular 

candidalOs despreparados. de aproveitamento previsivclrnente preeario, nao crc

mos que esse seja um problema de peso, hoje ern dia. na maiOl'ia das instilUir;oes 

academicamente seietivas. Tres tipos de pravas revelam-se importantes: (I) a 

estreila corrcspondcncia entre as credenciais academicas dos alunos que seriam 

relrospeclivamentc rejeitados, nos mol des de uma politica neutra em relar;ao a 
raya, e as dos que seriam conservados; (2) a assodar;ao modesta (nessa popular;ao 

crileriosamcme selecionada) dos cseores de testes e notas do curso secund:irio dos 

malriculandos negros das escolas do G&EP com seu desempenho duranle e depOls 

ua gradua~ao; e (3) os fndices admiravelmente elevados de diploma~iio dos esiU

dant!.!s negros do G&EP. julgados par qtJalquer panlmelro nacional. 

4. Construimos essas estimativas usando a tc!.!nica de simula<;:ao descrila 110 Capf

tulo 2. Pnmeiro calculamos quanlos matrieulandos negros do G&EP em cada 

inlcrvalo do SAT seriam "barrados" de cada camada de seietividade das eseoias 

do G&EP. e depois usamos as caracteristicas "medias" de cad a celula para 

caJcular 0 numero de estudantes retrospeclivamente rejcitados que ho)c sao 

medicos etc. Esse processo de calculo e explicado com mais detalhes no Apcn

dice B. Um numero ainda maior de estudantes negros da coorte de 1989 teria 

sido retrospectivamente rejeitado, e uma modalidade similar de analise sugere 

que muitos desses matriculandos recentes ja estao tendo sucesso em cursos de 

p6s-graduar;ao e em atividades cfvicas. 

o fato de os homcns braneos diplomados no G&EP eonlinuarem a auferir uma 

rcnda de nfvd modeslamente superior a de seus colegas negros. form ados com 

as mesmas nolas, nas mesmas areas e assim pOl' dianlc, c digno de muito mais 

eSlUdo. Pelo menos igualmente inlrigante e 0 falo de os homens negros forrna-
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dos nas esco[as do G&EP perceberem, em media, IIUIIS do dobro da renda dos 

diplomados negros em ambilo nacional. Em suma, a vanlagem de renda no 

universo G&EP e muito maior para os malriculandos negros do genero mascu

lino do que para os brancos. Esse resultado nota vel levou um comcntarista de 

nosso manuscrito a sugerir que as escolas do G&EP estao fazendo um 

subinvestimento nos estudantes negros talentosos. uma vez que i.! tao alto 0 

aparente valor agregado. Relulamos em chegar a essa conclusao dnistica, ja que 

e prcciso levar em conta muitos fatores para explicar as diferenr;as dessa van

tagem ern maleria de renda. Mas a vantagem eXlremamente alta conferida aos 

estudantes negros do G&EP C, sem duvida, sumamente sugestiva. 

o juiz Thurgood Marshall defendeu essa tese no easo Bakke, ao exortar seus 

colegas da Suprema Corte a apoiarem as cotas raciais oferccidas pel a Davis 

Medical School, na Universidade da California: em sua opiniao, tais programas 

eram um simples modo de "remediar os efeilos de seculos de tratamento desi

gual. ( .. ) Creio que ninguem pode reahnente olhar para 0 passado da Amenca 

e ainda achar que nao e Hcito remediar os efeltas desse passado" (438 U.S., p 

402). Par mais comprcensfvei que parecesse esse argumento, ante um pano de 

fundo hist6rico de eseravidao e segrega<;:ao, ele nao prevaleceu. porque 0 reme

dio nao e suficientemente exata para ser inteiramente justo em sua aplicar;ao. 

Nem todo estudante vindo das minorias e aceito numa faculdade tera sofrido 

uma discriminuqao substancia!' e os candidatos brancos e asiaticos que sao 

exc!uidos dificilmente poderiam ser responsabilizados pebs injusti<;:as raciais do 

passado. sem falar no fato de que. em alguns casos. tiveram que lutar conlra suas 

pr6prias e consideraveis desvantagens. Por essas razoes, a maioria dos juizes da 

Suprema Corte rejeitou a tesc de Marshall no caso Bakke, embora continucmos 

a OUVlf argumentos semelhantes. 

7. Ramphele, 1996. 

8. A neeessidade de mais executivos e profissionais liberais negros, amplamentc 

perce bid a, cria um risco que deve ser explicitamente reconhecido: alguns candi

datos negros podem ser "superpromovidos" par empresas ou individuos muilo 

ansiosos por "agir da maneira certa", ou ale "fazer boa figura" Ninguem se 

beneficia quando isso acontece. Fc1izmente, csse problema potencial tem sido 

minimizado pelo aumenta do numero de candidatos negras bem qualificados e 

pela experiencia adquirida por muilas instituiqoes na avalia~ao da capacidadc 

das pessoas. 0 problema inverso - a relutancia em dar a candidatos negros uma 

oportunidade de ter exita ou fracassar em posir;oes exigentes - ainda e, prova

vc1mcnte, 0 mais serio 

9 A enfase nas conseqliencias da rejeir.;ao de normas neutras quanto a ra<;:a talvez 

parer.;a equivocada a alguns crilicos mais ponderados da a<;ao afirmaliva, que h5.o 

de argumentar que sua objeqao as normas baseadas oa rar;a e uma objer,:ao de 

princfpio: a seu ver, ninguem deve tcr suas oportunidades diminuidas. por um 
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minima que seja, em fU1195.0 da referenda a ra(j:a. Rcspeitamos essa linha de 

argumenta9ao. Entretanto, nao cancordamos, "por princfpio", em que as facul

dades e universidades devam desconhecer as efehos pniticos deste au daquele 

conjunto de decis6es, aD tomarem decis6es diffeeis sabre quem "merece" uma 

vaga na turma. 0 choque, aqui, e de princfpia versus principio, e nao de principia 

versus a conveniencia. Como afirmamos anteriormente neste capitulo. na rama

da de decisoes sobre a admissao, aquila que e cena por principia depende de como 

5C define a missao da institui9i'io de ensino em causa. Para n6s, a missao dns 

faculdades e universidades rem s6lidos aspectos educacionais e de polltica publica, 

e n50 consisre unicarnente em conferir beneficios a individuos particulares. 

10. Katzenbach e Marshall, 1998, p. 45. 

II. Higginbotham, 1998, p. 28. 

12. Por exernplo. alguns membros do corpo docente afirmam que as faculdades 

erram ao dar um peso especial a qualquer caracteristica que nao sc relacione 

com a aplidao academica. como 0 lalenta esportivo ou a descendencia de uma 

linhagem de ex-alunos. Qutros tern procurado justificar as praticas de admissao 

scnsiveis :l ra1,;a sob a alega1,;ao de que 0 tratamento prcferencial concedido aos 

dcsp()r!ista~ ~. '.Im dcscendentes de ex-alunos cria urn precedente pam que se 

levem em conta oUlros fatores que nao os esc ores de testes e as notas (ver 

Greider. 1994. p. \89). Nao concord amos com essa linha de raciocinio. A 

nosso \ CI. ~IS prefercncias pelos desportistas e "herdeiros" baseiam-se em ra

z6es (os sUpOSIOS beneffcios trazidos para a institui<j:ao pelas competir.;oes es

portiva~' c pela fidclidade permanente dos ex-alunos) tao diferentes da~ relaci

onadas com os candidatos das minorias. que nao podem servir de justificativa 

para a admissao sensfvcl a ra<j:a. Tais preferencias, no entanlo, scrvem de 

excmplos claros de como a ideia que a institui~5.o lem da miss5.o que a norteia 

afeta suas normas de admissao. Sem nt:cessariamentc endossar as polflicas de 

admissao pratic.:idas por todas as institui90t:s para com os desportistas t: os 

hcrdt:iros. cremos que cada uma deve tel" ampla liberdade para fazer esse tipo de 

julgamento 

13. Processo Sweezy v, New Hampshire. 354 U.S. 234. 263 (1957). 

14. 0 enunciado da lei e das normas regulamentares pode lcvar a crer que existe 

uma difercnrra substantiva entre considerar a ra9a no processo de admissao c 

conccbcr polfticas que aumcntcm 0 nUlllero de candidatos das minorias. Para os 

economistas e outros. no entanto, as duas abordagens tem urn demento comum 

fund~lI1encal: 0 gasto desproporcional de recursos cscassos com um grupo espe

dficD. Melhor scria. em nossa opiniao, reconhecer essa simelria e decidir que 

abordagem (ou combina<;:ao de abordagcns) atcnde melhor aos objetivos da 

sociedadc 

1.1 Citado em Rosen, 1998. p. 60. 62-64. 

16 Wright el ai., 1997. 

Apendice A 

o banco de dados Gradua<;ao e 
Experiencia Posterior* 

o banco de dadas Gradua~aa e Experiencia Posterior fai pre

parada pela equipe de pesquisa de The Andrew W. Mellon 

Foundation. entre 1995 e 1997, para facilitar a estudo dus consc

qiicncias a longo prazo de cursar faculdadcs e universidades aca

demi<.:amenle seletivas nos Estados Unidos. 0 nueleo do banco de 

dados consiste em dais componentcs prirnarios: um arquivo de 

dados institucionais c urn arquivo de dados de levantamento. Em 

virtude das promessas de sigilo fcitas as instituiqocs c indivfduos 

participantes. trata-se de urn "banco de dados de accsso restrito". 

Seu nucleo esta ligado a dois arquivos secundarios de dados, for

necidos peJa Dirctoria de Exarnes de Admissao Universitarios 

[College Entrance Examination Board] e pelo Instituto de Pesqui

sas do Ensino Superior [Higher Education Research Institute] da 

Univcrsidade da California em Los Angeles, I Alem disso, urn estu

do de urn grupo de controle foi conduzido pelo Centro de Pesqui

sas de Opiniao Nacionais [National Opinion Research Center 

(NORC)[ na primavera c verao de 1996. 

o arquivo de dados institucionais 

o arquivo cornpkto dos dados institucionais contem rcgistros 

de admissao c hist6ricos escolares de 93.660 estudantes em regime 

de horario integraL que ingressaram em 34 faculdades e univcrsida

des no outono de 1951, 1976 e 1989. Seis institui,6cs nao foram 

inclufdas na pesquisa feita para este livro c, portanto. sao ornitidos 

da Tabela A.l.2 que resume 0 numero de cstudantes das coortes de 

ingresso de 1976 c 1989 nas 28 instituiqaes rcstantes. Estc ullimo 

415 
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grupo inclui treze universidades particulares. quatro universidades 

publicas, guatra faculdades femininas e sete faculdades co-educa

cionais de ciencias e humanidades.' Uma das razaes da escolha 

dessas instituic;aes, em particular, foi a disponibilidade de dados; 

varias autras instituic;6es que haviam esperado participar do estudo 

nao tinham rcgistros suficientemente completos. sobretudo com 

respcito a coorte de ingresso de 1951. 

As tres coortes de ingresso -. 1951, 1976 e 1989 - foram esco

lhidas para permitir aos pesguisadores fazer urn levantamento das 

principais mudanc;as ocorridas no ensino superior norte-americana 

nas ultimas quatra decadas. A coorte de 1951 e a ponto de referencia 

basico. No inicio da decada de 1950, guase todos os veteranos de 

guerra matriculados nos termos da lei dos ex-pracinhas [0.1. Bill] 

haviam passado por instituiS:6es de gradua~ao, mas as grandes rnu

dan~as institucionais dos anos sessenta, inclusive 0 aumento subs

tancial do numero de matriculas na maiaria das instituic;aes do O&EP, 

ainda cstavam distantes. Foram varias as razoes que levaram a esco

lha da coorte de ingresso de 1976 como "ponto intermediario" do 

cstudo. Nessa ocasiao, a tumulto do fim da decada de 1960 e do 

inicio da dec ada de 1970, que inelulra as contraversias ligadas a 
Guerra do Vietna, estava basicamente assercnado. Alem disso, quase 
todas as instituiyoes que pretendiam tornar-se co-educacionais ja 0 

tinharn feito e estavam matriculando urn numero substancial de rnu
Iheres. Por ultimo - c mais irnportante, do ponto de vista deste estu

do -. cssencialrncnte todas as instituiyoes do G&EP ja haviam ern

barcado em csfon;os resolutos para diversificar seu corpo discente c 

vinham matriculando urn numero consideravel de estudantes prove

nientcs das minorias. A coorte de ingresso de 1989 foi escolhida 

pargue, quando a estudo se iniciou, em 1995, representava a conjun

to mais recentc de matriculandos que teriam tido pelo menos seis 
anos para concluir sua formayao superior. 
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Tabela A.I: Tamanho das Coortes de Ingresso das Institui~fies do Banco 
de Dados Graduac;ao e Experiencia Posterior, 1976 e 1989 

Tamanho da Coorte de Ingresso/ Amostra 

Institui~ao 

Universidades publicas 

Miami University (Ohio) 

University of Michigan (Ann Arbor) 

University of North Carolina (Chapel Hill) 

Pennsylvania State University 

Total 

Universidades par!iculares 

Columbia University 

Duke University 

Emory University 

Northwestern University 

University of Pennsylvania 

Princeton University 

Rice University 

Stanford University 

Tufts University 

Tulane University 

Vanderbilt University 

Washington University 

Yale University 

Total 

Faculdades co-educacionais de ciencias 

e humanidades (artes liberais) 

Denison University 

Hamilton College 

Kenyon College 

Oberlin College 

Swarthmore College 

Wesleyan University 

Williams College 

Total 

1976 1989 

2,027 1,999 

1.990 1.998 

2.000 1.998 

1.953 3,273 

7.970 9.268 

726 1.054 

1.653 1,614 

437 1,020 

1,731 1,861 

1,994 2,272 

1.105 1.140 

633 581 

1,567 1.532 

1,029 l.l11 

1,346 1,512 

1,269 1.335 

1.057 1.187 

1,302 1,275 

15.849 17.494 

604 558 

435 )92 

429 431 

748 831 

337 317 

567 679 

493 519 

3,613 3.727 
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Faculdades femininas 

Barnard College 444 479 

Bryn Mawr College 466 325 

Smith College 773 606 

Wellesley College 589 592 

Total 2,272 2,002 

Todas as institui!foes 29,704 32,491 

FO/lte: Gradua~ao e Experiencia Posterior, 

Naws: Com respeito as universidades publicas (exceto a Pennsylvania State University 
em 1989), os nt.1meros indicados representam 0 tamanho da amostra, e nao 0 da 
coorte: ver explica~iio no texto, Os tamanhos dns coortes de ingresso nas universi
dades publicas em 1976 e 1989 foram, respectivamente: Miami - 3.324 e 3,085: 
Michigan - 4,431 e 4,628: UNe - 2,806 e 3.187; Penn Slate - 3,760 e 3,273. 
Quanta a faculdade Bryn Mawr, a coorte de ingresso de 1976 tambem inelui 
matriculandos que entraram em 1977, 

Em todas as institui~6es, excetuadas as guatro universidades pu

blicas, os dados foram colhidos a respeito de todos os estudantes 

que entraram como calouros no outono de cada ano do estudo (os 

alunos transferidos de autras instituiqoes fcram exclufdos).4 

Nas quatro universidades publicas, selecionou-se uma amastra de 

aproximadamente 2,000 estudantes recem-ingressados, composta de 

todos as alunos das minorias de que se tinha conhecimento, todos os 

agraciados com a inicial universitaria,t' todos os que tinham escores 

globais de 1,350 ou mais no SAT, e uma amostra aleatoria de todos 

os demais integrantes da coorte de ingresso.'i (Para representar ade

quadamente toda a popula,ao estudantil, foram empregados pesos da 

amastra institucional, iguais ao inverso da probabilidade de 0 indivf

duo ser amostrado,) 

Todas as 28 institui,6es do G&EP tern tido politicas seletivas de 

admissao. Essas escolas constituem apenas urn pequeno segmento da 

vasta gama de faculdades com cursos de guatro anos de dura,ao e 

uni versidades dos Estados Unidos, AIem disso, 0 banco de dados G&EP 

nao inclui nenhuma das faculdades com curses de dais anos, que, em 

1975, matricularam cerca de 26% do total de alunos norte-americanos 

do curso superior com carga horaria integral (e cerca de 35% do total 

de estudantes, inclusive as que freqtientavam as aulas em regime de 
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meio expediente), 6 A Tabela A,2 situa a coorte de 1976 do banco de 

dados G&EP no contexto nacional, mostrando 0 total dos calouros 

gue ingressaram em cada uma das categorias de seletividade institucional 

usadas neste estudo.7 Nas duas categorias mais seletivas, 0 banco de 

dados G&EP representa uma parcela significativa de todos os calouros 

gue entraram em cursos de guatro anos em 1976 (40% dos 

matriculandos de institui,6es de SEL-I e 34% dos de institui,6es de 

SEL-2), Na terceira categoria, a porcentagem e menor (7%), e as duas 

categorias mais baixas de'seletividade nao sao representadas no banco 

de dados G&EP, (Urn estudo paralelo de urn grupo de controle, descri

to mais adiante, foi concebido para fomecer urn conjunto de pontos de 

referencia nacionais para 0 banco de dados G&EP,) 

Logo no infcio do projeto, tomou-se a decisao de construir 0 ar

guivo dos dados institucionais a partir dos registros individuais dos 

estudantes, em vez de solicitar que as institui,6es fomecessem dados 

resumidos. Essa decisao veio a se revelar de importancia crucial. Em

bora construir 0 banco de dados "a partir do zero" tenha acarretado 

urn trabalho significativamente maior (a maioria dos dados foi laborio

samente introduzida a mao, a partir de documentos em papel), essa 

abordagem nos permitiu garantir a coerencia e a exatidao dos dados e, 

o que e ainda mais importante, permitiu vincular os registros institucionais 

com as outras fontes de dados descritas adiante, inclusive 0 arquivo de 

levantamento do G&EP, os dados fomecidos pela Diretoria de Exames 

de Admissao Universitarios e os resultados do levantamento coligido 

pelo Projeto Cooperativo de Pesguisas Institucionais, administrado pelo 

Instituto de Pesguisas do Ensino Superior. 

Os dados da parte institucional do banco de dados G&EP foram 

compilados mediante 0 compromisso de sigilo, em colabora,ao com 

as institui,6es participantes, Vieram de duas fontes primarias: formula

rios de pedidos de admissao ao curso superior e hist6ricos escolares, 

Os formularios de admissao fomeceram informa~6es sobre as carac

terfsticas pre-universitarias dos matriculandos: genero, ra~a, estado ou 

pais de origem, nacionalidade, local de nascimento, tamanho e tipo da 
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escola secundaria (particular, publica, paroquial), c1assifica,ao na tur

rna da escola secundaria, escores de testes padronizados (SAT. ACT," 

Testes de Aproveitamento) e antecedentes familiares (em geral, ocupa

,ao e nivel de instru,ao de urn au ambos as pais). Em alguns casas, 

tambem foi possivel dispor de informa,aes sabre a ajuda financeira. 

Os hist6ricos escolares trouxeram informa,aes sobre as realiza,aes e 

experiencias dos matriculandos durante a faculdade, incluindo notas, 

escolha do campo de estudos, diploma,1io ou n1io do aluno (e, em 

alguns casos, a razao de ela nao haver ocorrido), data da formatura (ou 

do afastamento, transferencia etc.) e distiny6es academicas recebidas 

(como 0 titulo de membro da Phi Beta Kappa)'''. 

Usaram-se fontes secundarias de dados para obter informa,aes 

sobre a participa,ao dos estudantes em determinadas atividades 

extracurriculares. Os registros dos departamentos de esportes fome

ceram listas dos vencedores de competi<;oes esportivas, enquanto as 

anuarios e os escrit6rios de ex-alunos foram fontes de informa<;ao 

sobre a participac;;:ao em outras atividades, como teatro, jornalismo, 

musica. debates e atividades do diret6rio academico. Em alguns casos, 

obtiveram-se listas de participantes diretamente dos registros de orga

niza,aes estudantis (por exemplo, cabe,alhos de jomais estudantis com 

a indica,ao dos responsaveis). Como a disponibilidade de registros 

diferia entre as escolas e de uma atividade para outra. os dados sobre 

as atividades extracurriculares estao longe de ser abrangentes.K 

Uma vez que os registros mantidos par cada instituic;;:ao eram sin

gulares, assegurar-nos de que os dados institucionais estavam comple

tos e eram coerentes foi urn desafio significativo. Ate numa mesma 

escola, era tfpico 0 formato dos formularios de pedido de admissao e 

dos hist6ricos escolares haver mudado drasticamente ao longo de 37 

anos. Na decada de 1950, muitos hist6ricos eram escritos a mao; em 

1989. a maioria deles estava informatizada, pelo menos em parte. Os 

dados descritivos do hist6rico na escola secundaria e dos antecedentes 

familiares tinham uma probabilidade especial de ser inconsistentes, tanto 

na disponibilidade quanto no formato. Por exemplo, alguns formul<iri-
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os de pedido de admissao perguntavam se os pais do candidato haviam 

freqiientado 0 curso superior, enquanto outros indagavam se eles se 

haviam formado. Surpreendentemente, as informal'oes sobre os gru

pos emicos dos estudantes eram amiude incompletas na coorte de in

gresso de 1976; no formulario, muitas vezes, a pergunta referente a 

essa questao trazia com destaque a indica,ao "opcional". Por sorte, 

muitas dessas "lacunas" no banco de dados foram preenchidas pelas 

informa,oes fornecidas pela Diretoria de Exames de Admissao Univer

sitarios (descritas adiante). No final, ficou faltando apenas urn volume 

reduzidfssimo de informa~6es acerca de variaveis fundamentais. Por 

exemplo, obtivemos escores no SAT ou no ACT de 96% dos 

matriculandos de 1976 e 99% dos de 1989 (os casos faltantes foram 

sobretudo de estudantes estrangeiros). Obteve-se a media cumulativa 

em pontos no curso de gradua,ao em rela,ao a mais de 97% dos 

matriculandos das duas coortes, assim como a data de formatura de 

97% dos alunos de 1976 e 94% dos de 1989, e 0 campo de cstudos de 

90% dos matriculandos de 1976 e 97% dos de 1989. 

A arquivo de dados de levantamento 

o arquivo de dados de levantamento con tern os resultados de 

uma pesquisa dos matriculandos das institui<;oes representadas no 

arquivo de dados institucionais. A principio, foram pesquisados to

dos os matriculandos das coortes de ingresso de 1951 e 1976; mais 

tarde, 1evantou-se tambem uma amastra men or da CooTte de ingresso 

de 1989.0 objetivo principal do levantamento foi entender os efeitos 

a longo prazo da freqiiencia a esse conjunto de faculdades e universi

dades seletivas. 0 resultado foi urn banco de dados que contem "his

tori as de vida" minuciosas de 45.184 individuos, incluindo informa

<;6es sabre a hist6ria educacional e profissional, vis5es retrospecti

vas sobre a faculdade, renda pessoal e familiar, participa,ao civica e 

grau de satisfa,ao com a vida. 

o levantamento G&EP, realizado pela Mathematica Policy Research, 

Inc. (MPR), de Princeton, Nova Jersey, foi concebido no inicio de 
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1995 por uma equipe de pesquisadores da Funda,ao Mellon, da MPR e 

do Centro de Levantamentos de Pesquisa da Universidade de Princeton. 

Seu objetivo era colher dados que pudessem ser entendidos no contex

to de outros dados nacionais. Com vistas a isso, as perguntas referen

tes a renda, a profissao e ao setor de trabalho foram formuladas de 

modo a se enquadrar nas categorias usadas no censo norte-americano; 

as perguntas referentes a satisfa,ao com a vida tomaram par modelo 

as usadas pelo Levantamento Social Geral; as relativas a importancia 

atribuida a diversas aptidoes e a contribui,ao feita para elas pelo curso 

superior derivaram de levantamentos projetados pel a Associa,ao de 

Financiamento do Ensino Superior [Consortium on Financing Higher 

Education (COFHE)]; as referentes it participa,ao cIvica assemelha

ram-se as fonnuladas no levantamento do Curso Secundario e Forma

<;ao PosteriorY Urn exemplar completo do questiomirio enviado aos 

integrantes da coorte de ingresso de 1976 e reproduzido no final deste 

apendice (Documento A.I). 

As coortes de ingresso de 1951 e 1976 

o levantamento das coortes de ingresso de 1951 e 1976 roi tes

tado com di versos grupos focais e, em seguida, redesenhado, antes 

que se lan,asse urn estudo piloto de cinco institui,oes (conhecido 

como "I' Leva") em maio de 1995. Nossa inten,ao foi ver se esse 

esfor<;o conseguiria atingir altos indices de resposta e verificar se 0 

questiomirio em si parecia uti!. Ap6s uma criteriosa revisao do ques

tionario, que incluiu a orienta<;ao de urn painel externo de assesso

res, 10 as demais escolas das coortes de 1951 e 1976 foram pesquisadas 

em duas levas (a "2' Leva" e a "2' Leva B"), iniciando-se a primeira 

del as em janeiro de 1966, e a segunda, em abril de 1996. 

Urn objetivo importante da pesquisa era atingir urn indice inusitada

mente alto de respostas. havendo-se estabelecido a meta de 75%. E 
comum se atingirem essas metas atraves do uso de algurn tipo de incen

tivo (em geral, dinheiro) para estimular as pessoas a responder. Optamos 

por nao utilizar urn incentivo em dinheiro, e os outros incentivos experi-
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mentadas na fase pilato revelaram-se ineficazes." Nassa esperan<;a era 

que a reputa<;aa das escalas e a interesse pelo conteudo da pesquisa 

estimulassem as pessaas a responder. Resolvemos no inicio que, emba

ra a apaia das institui<;oes participantes fasse essencial (e seus names 

viessem a ser invocados na correspondencia com os destinatirios do 

levantamento), a pesquisa seria apresentada como proveniente da Fun

da<;ao Mellon, e nao das escolas em si. Isso foi impartante para encorajar 

as respostas dos que pudessem sentir-se menos inclinados a se dirigir 

com franqueza as faculdades e universidades, e tambem para diferenciar 

o estudo G&EP de outras pesquisas au pedidos de angaria<;ao de fundos 

lan<;ados pelas institui<;oes participantes. Assegurou-se aos consultados 

que suas respostas seriam confidenciais e que as respostas de cada indi

vfduo naG seriam transmitidas as institui'roes. 

A dire,!ao da pesquisa e 0 nfvel de acompanhamento foram cruciais 

para alean<;ar indices elevados de resposta. 0 levantarnento foi precedi

do de uma carta de William G. Bowen, presidente da Funda<;ao Mellon, 

dando infonnac;6es sabre a pesquisa. Essa correspondencia tambem serviu 

de mcio para atualizar as endercc;os daqucles cujas cartas foram devolvi

das por impossibilidade de localizar 0 destinatario. Na etapa seguinte. as 

pessoas receberam a pesquisa, acompanhada por uma carta e urn enve

lope para devolu<;ao, com a despesa de postagem ja paga. Cerca de uma 

semana dcpois. coviou-se urn carUi.o para agradecer aos que ja haviam 

mandado seus qucstionarios preenchidos, c para encorajar os que ainda 

nao tinham respondido a faze-Io com a maior brevidade passive!. Em 

seguida, aproximadamente urn mes depois de enviado a primeiro questi

omirio, remeteu-se urn segundo as pessoas que ainda nao haviarn res

pondido, dessa vez num envelope de Correspondencia Priorit'ria do Ser

vi<;o Postal dos Estados Unidos. Depois de mais uma "folga", os nao

respondentes receberam uma carta do reitor de sua faculdade ou univcr

sidadc (au, em alguns casas, de outra figura respeitada da institui~ao). 

Essa carta destinou-se a "acrescentar mais uma voz ao coro" de apoio. 12 

Logo depois dela, iniciaram-se as telefonemas para lembrar as pessoas 

de enviarem 0 questiomirio preenchido. 13 Ap6s varios telefonemas, ofe-
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receu-se aos nao-respondentes julgados pouco propensos a enviar 0 

material pelo correio a op,ao de responder ao levantamenta por telefone 

(17% dos respondentes da coorte de 1976 e 25% dos da coorte de 1989 

a fizeram). Elaborou-se uma correspondencia adicional para estimular 

as pessoas a enviar suas respostas - urn "cartao de resultados", que 

exibia 0 fndice medio de respostas das escolas com os fndices mais altos 

e os comparava com 0 fndice da escola do indivfduo. A maior parte 

desse trabalho de acompanhamento foi encerrada no fim de 1996 (com 

uma interrupyao 9urante os meses de verao), embora tenha continuado a 

haver alguns telefonemas ate a primeira quinzena de abril de 1997. 

A coorte de ingresso de 1989 

Em dezembro de 1996, resolvemos pesquisar uma amostra dos 

matriculandos de 1989. Essa decisao foi tomada por tres razoes. Pri

meiro, como ja se haviam passado mais de sete anos des de seu in

gresso no curso superior, a maioria deles ja teria tido tempo de con

cluir sua forma~ao; muitos teriam estado fora da escola por quatro 

anos, ao receberem 0 questionario, e teriam conseguido seu primeiro 

emprego e/ou voltado a universidade em busca de urn diploma avan

,ado. Segundo, achamos que urn levantamento dos matriculandos de 

1989 forneceria urn ponto de referencia util para possfveis pesquisas 

futuras, por cap tar suas atitudes e opini6es nessa conjuntura poueo 

posterior a faculdade. Terceiro, tendo em mente este estudo sobre as 

admiss6es sensfveis it ra<;a, esperavamos obter informa~5es ligadas 

ao grau de interayao entre pessoas oriundas de meios diversos. 

Em virtude de limita,oes or,arnentirias e de tempo. resolvemos tra

balhar com uma subamostra das escolas e estudantes do G&EP, em vez 

de tentar pesquisar cada individuo representado no arquivo de dados 

institueionais, como tfnhamos feito com as coortes anteriores. No fim, 

decidimos pesquisar os matriculandos de 21 das 34 institui<;oes do G&EP. 

incluindo 17 das 28 faculdades e universidades componentcs do princi

pal banco de dados utilizado neste livro.14 Foram incluidas nessa 

subamostra de institui~5es tadas as quatro universidades publicas e uma 



426 o CURSO DO RIO 

mesela de faculdades de ciencias e humanidades e universidades parti

culares, representando uma gama de graus de seletividade institucional, 

localiza~ao geognifica e composi,ao racial dos campi, Nas faculdades 

de artes liberais, todos os membros das coortes de ingresso foram 

pesquisados. Nas universidades publicas e privadas. a amostra do levan

tamento compos-se de todos os estudantes negros, hispanicos e indige

nas; todos os atletas identificados entre os alunos; e uma amostra aleat6-

ria de outros 500 estudantes. (Criamos pesos de pesquisa iguais ao in

verso da probabilidade de 0 individuo ser pesquisado. Nas universidades 

publicas, a amostrade levantamentofoi retiradada amostra institucional; 

por isso, ao analisar os dados do levantamento, ponderamos as rcspos

tas multiplicando 0 peso institucional pelo peso da amostra.) 0 total de 

respondentes de 1989 a pesquisa ficou em 9.549 pessoas. 0 levanta

mento foi iniciado em mar,o de 1997 e estava praticamente coneluido 

no f'im do outono de 1997, usando os mesmos metodos de acompanha

mento descritos com referencia as coortes de 1951 e 1976. 

o questionario usado com a coorte de 1989 foi essencialmente 

identico ao cmprcgado com as autras duas, corn uma exce<;ao im

portante: na pesquisa de 1989, ineluimos novas perguntas sobre as 

intcra~6es entre alunos vindos de meios diferentes, tanto durante os 

anos de gradua~ao quanta depois da faculdade (a reprodu<;ao das 

perguntas sobre a intera,ao aparece no rim deste apendice, no Do

cumento A.2).15 0 enunciado pretendeu evitar (tanto quanto possi

vel) as perguntas tendenciosas. Por exemplo, decidimos nao usar 

perguntas que indagassem sobre a medida em que a diversidade do 

corpo discente havia afetado as ~xperiencias do respondente em 

sala de aula. Em vez disso, perguntamos se os respondentes havi

am au nao travado conhecimento com pessoas de varios grupos 

(inclusive as de visao politica diferente, origem economica diferen

te, oriundas de diferentes partes do pais ou outros paises do mun

do, e de origens raciais ou etnicas diferentes). Tambem pergunta

mas onde essas intera96es haviam ocorrido (na sala de aulas, nos 

dormitorios, nas atividades esportivas ou outras atividades 
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extracurriculares, na p6s-gradua,ao, no local de trabalho au em 

atividades comuniuirias). Por ultimo, no esfor~o de diferenciar os 

que haviam experimentado urn nfvel mais amplo de intera~ao, per

guntamos se 0 respondente conhecia bern duas au mais dessas pes

soas. Nao procuramos definir 0 que significava conhecer "bern", 

deixando isso a criterio de cada respondente. Essa abordagem des

tinDu-se a desestimula-Ios de marcar rotineiramente as respostas 

esperadas. Preocupava-nos que alguns deles simplesmente se incli

nassem a presumir que conheciam pes so as de origens e perspecti

vas diferentes, e esperavamos que essa medida adicional os obri

gasse a parar e pensar no niimero de pessoas que conheciam de 

cada grupo, code as haviam conhecido e se as conheciam bern. as 
dados dessas perguntas sabre a intera~ao constituem as provas 

subjacentes a boa parte do Capitulo 8. 

Entrevistas de acompanhamento 

Em outubro de 1997, ap6s uma analise inicial dos dados, decidi

mas fazer entrevistas de acompanhamento com indivfduos da amo"s

tra, a fim de ampliar os dados documentados na pesquisa e fomecer 

uma visao mais concatcnada de alguns resultados. Enviou-se uma 

carta a uma amostra de integrantes negros e brancos das coortes de 

1976 e 1989, convidando-os a participar de entrevistas de acompa

nhamento a serem usadas num estudo sobre a ra\=a e 0 ensino supe

rior, que seria escrito por William O. Bowen e Derek Bok. Aproxima

damente 65 entrevistas foram realizadas pela Mathematica Policy 

Research e pela equipe da Funda,ao Mellon. Como as pessoas que 

respondiam a carta eram auto-selecionadas (isto e, s6 enviavam urn 

cartao se estivessem dispostas a ser entrevistadas), e uma vez que 0 

formato da entrevista pretendia ser livre, em vez de estruturado, nao 

houve inten\=ao de usar tais entrevistas numa analise cientffica. Os 

comentarios das entrevistas foram entremeados no texto, nos pontos 

em que pareceram ilustrar tendencias identificadas na amilise empfrica, 

ou oferecer explica\=oes possfveis para nossos resultados. 
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indices de resposta 

A Tabela A.3 mostra dois conjuntos de indices de res posta ao 

levantamcnto, cada qual baseado num denominador diferentc. 0 [ndi

ce de resposta da coorte foi calculado mediante a divisao do numero de 

respostas pelo numero total de matriculandos da coorte de ingresso. 16 

A despeito de esfon;os consideraveis. naD foi passIve! Iocalizar alguns 

matriculandos cujos registros se encontravam no arquivo institucional. 

o denominador do fndice de resposta da amostra fai 0 numero de 

matriculandos presumidos como efetivamente localizados.' 7 Em ou

tras palavras, 0 fndice de resposta da amostra e 0 numcro de pessoas 

que responderam a pesquisa, dividido pelo numero que teve a oportu

nidade de responder. E presumivel que alguns dos matriculandos in

clufdos na base do fndice de resposta da coorte houvessem respondi

do, se tivessemos conseguido localiza-Ios; outros teriam optado por 

nlio responder, ou talvez nao pudessem faze-Io (por haverem falecido, 

por exemplo). Se presumirmos que os matriculandos que nao pude

mos localizar teriam respondido, com urn fndice urn pouco mais baixo 

que 0 dos que localizamos. poderemos pensar nesses dois indices como 

os Iimites superior e inferior do indice "verdadeiro" de resposta. 

Tabela A.3: indices de Resposta da Coorte e da Amostra, Conforme 0 Tipo 
de Institui~ao; Coortes de Ingresso de 1976 e 1989 

Coone de Ingresso de 1976 Coorte de Ingresso de 1989 

Numero de indice de jndice de Numero de indice de indice de 

Tipo de instituiqao 

respondentes resposta da res posta da 
coorte (%) amostra (%) 

respondentes res posta da res posta da 
coorte (9'c) amostra ('k) 

Lnil'crsidades publicas 5,757 

:"Inn'ersldades partl~ularcs 10.652 

!-;lculdaJcs co-educ:lcionais 

,Ie utncia e humanidades 2.607 

Faculdadc., feminlnas 1,646 

TOlal dos matriculados 20.662 

72,2 

67.2 

72.2 

72.4 

69.6 

Fonte: GradualYao e Experiencia Pos!enor. 

80.3 

78,2 

82,3 

86.9 

19.9 

2.5'1\4 72.3 

4.325 77.2 

1,924 7'1,.9 

716 n.! 

9.549 76.3 

Nolas: 0 "fndice de Resposta da Coortc" e 0 numcro de respondentes dividido pdo 
numero de matriculandos da coorte de ingresso (OU da amostra: ver nota dc rodape 
16).0 "indice de Resposta da Amostra" e 0 numcro de rcspondentes dividido pdu 
numero de matriculandos presumidamente localizados. Vcr maiores dctalhes no tex-
10 

79 C ) 

84.5 

87.4 

86,9 

84.0 
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Como mostra a tabela, 0 indice global de res posta da coorte foi 

de 70% na coorte de ingresso de 1976 e 76% na de 1989. Os indices 

globais de resposta da amostra nas duas coortes foram, respectiva

mente, 80% e 84%. Houve varial'aes modestas nos indices de res

posta con forme 0 tipo de instituil'ao, com as universidades exibindo 

indices ligeiramente inferiores aos das faculdades. 0 mais baixo indi

ce de resposta da coorte numa determinada escola foi de 54% (uma 

faculdade feminina, no caso da coorte de 1976), e a mais baixo indi

ce de resposta da amostra foi de 67% Ca mesma coorte, numa uni

versidade particular). 0 mais alto indice de resposta da coorte numa 

determinada escola foi de 85% (a coorte de 1989 numa faculdade de 

ciencias e humanidades), enquanto 0 mais alto indice de resposta da 

amostra foi de 93% (a coorte de 1989 numa faculdade feminina). 

Diston;:1io das respostas ao levantamento 

Em qualquer pesquisa, 0 grau de distorl'ao das respostas e de 

importancia crucial. Ou seja, sera que as pessoas que responderam 

ao levantamento eram sistematicamente diferentes das que nao res

ponderam? Por exemplo. num levantamento como este, sabemos ser 

possivel que os indivfduos insatisfeitos com sua experiencia univer

sitaria ten ham uma representa~ao desproporcional entre os nao

respondentes. Nesse caso, os resultados seriam distorcidos por urn 

exagero do nivel de satisfal'ao com a institui,ao. 

Medindo a distorfiio das respostas 

Na maioria dos levantamentos, e muito dificil (por defini,ao) des

cobrir seja 0 que for sobre os nao-respondentes. 0 levantamento G&EP 

e incomum pelo aspecto de que 0 arquivo de dados institucionais for

neceu informal'aes basicas bastante detalhadas sobre todos os 

matriculandos, respondentes ou nao. 1sso nos permite comparar os 

dois grupos, com base nas caracteristicas e experiencias pn~-universi

tarias e universitarias. A Tabela A.4 examina alguns desses atributos, 

mostrando os indices de resposta da coorte e os indices de resposta da 
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amostra. Os dados foram organizados para destacar as diferen<;as en

tre as indices de res posta de negros e brancos. 

Examinando primeiro as indices de resposta da coorte, vemos 

que, embora as indices da coorte de ingresso de 1989 fiquem, em 

geral. alguns pontos percentuaisacima dos da coorte de 1976, as 

padroes de ambas sao bastante similares. Os matriculandos brancos 

responderam com urn indice urn pouco mais alto que 0 dos negros 

(urn a defasagem global de 12 pontos percentuais em 1976 e 15 em 

1989), e as mulheres responderam num indice mais alto que as ho

mens (defasagem de 4 a 7 pontos percentuais). Os matriculandos 

com status s6cio-economico (SSE) parental media au alto" respon

deram mais ou menos no mesmo indice, porem os de baixo status 

s6cio-economico responderam num indice 9 a 15 pontos percentuais 

mais baixo. Em virtude da correla<;ao entre as escores no SAT e as 

medias no curso de gradua<;ao, as duas caracteristicas exibem pa

droes simi lares de indices de resposta, com as alunos da faixa supe

rior da turma, ou com escores elevados no SAT, respondendo em 

indices mais altos. Mas a maior defasagem, sem sombra de duvida, 

ocorre entre as diplomados e as nao dip 10m ados: nas duas coortes de 

ingresso, a indice de resposta da coorte entre as nao diplomados 

ficou mais de 20 pontos percentuais abaixo do indice dos diplomados. 

o indice mais baixo de resposta da coorte entre as nao diplomados 

era esperavel, considerando-se que a fonte inicial de informa<;oes de 

contato sobre esses matriculandos foram os escrit6rios institucionais 

dos ex-alunos; nao seria de admirar que esses escrit6rios houvessem 

perdido a contato com urn numero desproporcionalmente maior de 

nao diplomados (muitos dos quais se haviam transferido para outras 

instituiyoes),19 Essa hip6tese se confirmou ao compararmos os indices 

de res posta da coorte com os da amostra, que incluem no denomina

dot apenas as matriculandos localizados. A defasagem nos indices de 

resposta da amostra entre diplomados e nao diplomados foi apenas 

metade da observada nos da coorte (11 pontos percentuais versus 22 

pontos percentuais na coorte de 1976, e 13 versus 21 na de 1989). Em 
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geral, as diferenyas de indices de resposta acima descritas sao muito 

mais modestas ao examinarmos os indices de resposta da amostra, 0 

que indica que uma parcela substancial das defasagens nos indices de 

resposta da coorte deveu-se a dificuldade de localizar as matriculandos. 

o mesmO padrao se aplica as diferen<;as entre matriculandos negros e 

brancos: a defasagem global nO indice de resposta da coorte, corres

pondente a 12 pontos percentuais na coorte de 1976, caiu para uma 

defasagem de 5 pontos percentuais no indice da amostra: similarmen

te, a defasagem de 15 pontos na coorte de 1989 caiu para 9 pontos, 

novamente indicando que grande parte da defasagem deveu-se a maior 

dificuldade de localizar as matriculandos negros. Em alguns casas, a 

defasagem entre negros e brancos nos indices de resposta da coorte 

praticamente desapareceu nos indices da amostra (ver, por cxemplo, 

as fileiras do SSE da coorte de 1976 e a fileira da "metade superior da 

turma" na coorte de 1989, na Tabela A.4). 

No en tanto, hi nos dados alguns indicios c1aros de urn certo 

grau de distor<;ao da res posta, quer ele tenha resultado da dificuldade 

de localizar os matriculandos, quer de outras raz6es, especial mente 

entre as nao diplomados. E de particular importiincia para este estu

do 0 fato de os indices de resposta dos ncgros serem mais baixos,20 

AMm disso, a defasagem entre negros e brancos e maior nos nao 

diplomados do que nos diplomados, entre as estudantes da parte in

ferior da turma, comparados aos da metade superior, e, na coorte de 

1989. entre as estudantes com SAT baixo e SSE baixo. 

Estimando as efeitos da distor<;ao das respostas: 

Diplomados versus niio diplomados 

E dificil caleular a efeito da distor<;ao das respostas nos resultados 

apresentados neste estudo. A luz do fato de que as nao dip10mados tern 

o mais baixo indice de resposta de qualquer grupo examinado, e consi

derando que eles seriam as mais propensos a ter tido experiencias 

decepcionantes na faculdade (e na vida), tendo, portanto, opinioes des

favoraveis sobre suas instituiyoes de graduayao, estimar os resultados de 
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levantamento dos nao respondentes que nao se formaram e uma fonna 

de ter uma ideia da magnitude da distorqlio. Como primeiro passo na 

amilise, comparamos as respostas dos diplomados e nao diplomados. 

visto que os nao diplomados que responderam deveriam ser, pelo que se 

pode supor, os mais parecidos com os que nao responderam. Dada a 

maneira como a pesquisa foi conduzida, pudemos dar mais urn passo. 

Como j. foi descrito, os primeiros contatos com os matriculandos fo

ram feitos atraves de uma serie de comunica96es pelo correia. Os que 

nao responderam, mesma depois de receberem seis cartas e/OD cart6es 

e diversos telefonemas de lembrete, foram procurados por telefone e 

indagados sobre sua disposiqao de responder ao question.rio por esse 

meio. Assim, os que responderam por telefone deram suas respostas 

mais tarde e depois de uma persuasao bern maior do que os que respon

deram pelo correio, donde nlio e irrazoavel presumir que se pare<;am 

mais com as nao respondentes do que com os respondentes em geraI 

(afinaI, teriam sido nao respondentes. nao fossem as nossos esfon;:os 

adicionais para estabelccer 0 contato). A Tabela A.S compara alguns 

resultados seletos da pesquisa em tres grupos de respondentes (concen

trando-se na coorte de ingresso de 1976'1): diplomados, nao diplomados 

que responderam pelo correio e nao diplomados que responderam por 

telefone (supondo-se que este ultimo grupo seja 0 mais propenso a se 

parecer com os nlio graduados que nao responderam). 

Como nao e de admirar, a renda pessoal media e a renda familiar 

media sao muito mais baixas entre os nao diplomados que entre as 

diplomados. tal como sao muito menores as percentagens dos que 

obtiveram graus universitarios mais avan'rados (as percentagens rc

ferentes aos nao diplomados sao altas como sao porque alguns deles 

se transferiram para outras institui'roes). De maior interesse e a dife

ren,a entre os respondentes pelo correio e por telefone no grupo de 

nao diplomados. Entre os nao diplomados negros, a renda pessoal e a 

renda familiar sao mais baixas no grupo que respondeu por telefone, 

o que sugere que as indivfduos mais relutantes foram os de menor 

sucesso financeiro. No gropo de nao dipJomados brancos. porem, a 
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renda pessoal e a familiar foram mais altas entre os que responderam 

por telefone. lsso sugere que duas for,as contrapostas teriam estado 

em a,ao: alguns matriculandos podem nao ter respondido por um 

sentimento de nao estarem "a altura" de seus colegas, mas outros 

talvez estivessem simplesmente ocupados demais para responder, ou 

fossem muito dificeis de encontrar. 

Tabela A.S: Caracteristicas Seletas dos Respondentes do Levantamento, 
Conforme a Situac;ao de Diploma~ao e a Ra~aj Respondentes peio Correio 
e por Telefone; Coorte de Ingresso de 1976. 

Renda pessoaJ media 

Negros 

Brancos 

Total 
Renda familiar media 

Negros 

Srancos 

Total 
Porcentagem dos que obtiveram 

graus universitarios avanyados 

Negros 
Brancos 

Total 
Indice medio de satisfa9iio com 0 

curso universitario 
Negros 

Srancos 
Total 

indicc medio de satisfarrao 

com a vida 
Ncgros 

Srancos 

Total 

Todos os Nao diplomados Nao diplomados 
respondentesque responderam que responderam 
diplomados pelo correio por telefone 

$65.550 $47.969 $39,202 

$71.129 $52,506 $58,304 

$71.493 $52,427 $55.141 

$98.356 $73,381 $65,910 

$120.553 $92,357 $92,587 

$120,084 $91,570 $88,959 

56% 13% 3% 

55% 28% 21% 

55% 27% 18% 

1,48 2,22 1.97 

1.44 2,16 2.02 

1.44 2.16 2.02 

2.00 2,18 1.93 

1.73 1.85 1,72 

1,75 1,86 1,76 

Fonte: Gradua9ao e Experiencia Posterior, 

Nofas: Entre os diplomados inc1uem-se apenas os que se formaram na escola "de 
primeira op~ao", A renda pessoal media foi calculada com respeito a todos os 
respondentes, e niio apenas aos que trabalhavam em horario integral, A renda pesso
al e familiar refere-se a 1995, Os indices de satisfarrao com a faculdade e com a vida 
situam-se numa escala de I ("muito satisfeito") a 5 Cmuito insatisfeito"), 
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Urn padrao semelhante emerge ao examinarmos a satisfa~ao com 

a faculdade, Tambem nesse caso, como nao e de admirar, os nao 

diplomados mostram-se menos satisfeitos do que os diplomados. Mas 

quem respondeu por telefone mostrou-se rnais satisfeito do que os 

que responderam pelo correio, 0 que sugere que os individuos relu

tantes nao estavam necessariamente mais insatisfeitos com sua expe

riencia universitaria, 0 mesmo se aplica a satisfas:ao com a vida, De 

qualquer modo, 0 fato de os resultados dos respondentes telefOnicos 

nao serem drasticamente diferentes dos encontrados em quem res

pondeu pelo correio leva-nos a crer que os efeitos de distor,ao das 

respostas tendem a ser modestos. 

Como teste final do efeito de distor,ao da resposta decorrente do 

numero menor de respondentes nao diplomados, exarninamos 0 im

pacto potencial sobre uma variavel de efeito: a renda pessoal. Como 

sabiamos ser menos provavel que os nao graduados recebessem 0 

levantamento,22 e que aqueles que 0 recebessem seriam menos pro

pensos a responder, dividimos os nao respondentes em quatro gru

pos, em cada categoria de ra,a e genero (ou seja, homens brancos, 

mulheres brancas, homens negros e mulheres negras): 

Niio diplomados que niio receberam 0 levantamento. Nao tfnha

mos razao para crer que esse grupo fosse muito diferente dos 

nao dip 10m ados que receberam a pesquisa, de modo que Ihe atri

buimos a mesma renda media de todos os nao diplomados. 

Diplomados que niio receberam 0 levantamento. Tambem a esse 

grupo atribuimos a mesma renda media de todos os diplomados. 

Niio diplomados que receberarn 0 levantarnento. Como ja expli

camos, acreditavamos que esse grupo fosse 0 mais parecida com 

os respondentes teletonicos. Fizemos a suposi,ao arbitraria, que 

nos pareceu razoavel, de que sua renda media fosse 10% menor 

que ados nao diplomados que responderam por telefone." 

• Diplomados que receberam 0 levantamento. Usando a mesma 

pressuposto, atribuimos a esse grupo uma renda media 10% abai

xo da dos respondentes telef6nicos que se diplomaram. 
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A Tabela A.6 mastra nassas estimativas revistas da renda pes sa

al media, usando esses pressupostos, e as campara com as medias 

reais infarmadas pelas respandentes. Em geral, a efeito do ajuste da 

distafl;ao das respostas fai bern modesto quanta aas matriculandos 

negros e brancos. A cifra ajustada das mulheres negras do G&EP 

ficou cerca de 3.000 dolares abaixo da nao ajustada - uma diferen,a 

de 5%. A diferen,a entre as cifras nao ajustadas e ajustadas dos 

hamens negros foi apenas ligeiramente maior - menos de 5.000 d6la

res, au cerca de 6%. As diferen,as relativas as mulheres e homens 

brancas foram ainda menores - menos de 1.000 dolares entre as 

mulhcres (I %) e menos de 3.000 dolares entre os homens (3%). 

Tabela A.6: Efeito Estimado da Distor~ao das Respostas na Renda Pessoal 
Media, Conforme a Ra~a e 0 Generoj Coorte de Ingresso de 1976 (em 
d61ares de 1995) 

Negros Brancos 

Mulheres Homens Mulheres Homens 

Renda pessoaJ media 
dos rcspondentes 
do levantamento 

Estimativa da renda pessoaJ 
media, ajustada peJa diston;ao 

da res posta advinda do numcro 
menor de nao dipJomados 
que responderam 

54,762 

51,887 

FIJ//le: Graduaorao e ExperiEncia Posterior, 

72,741 45,443 94.397 

68,400 44,787 91,750 

No/as: A renda pessoal media deriva das faixas de renda informadas par todos as 
respondentes da pesquisa, inclusive os que nao estavam trabalhando em regime de 
honino Inlegral, Vcr no tCX(O a explicaij:ao j,) m0todo de ajustc da diston;:ao das 
n::spostas decorrentc do menor numero de respondenles nao diplomados, 

Ao mterpretar esses resultados, c import ante lembrar que: 

a porcentagem de nao diplomados foi pequena (cerca de 20% do 

total de matriculandos de 1976): e 

o indice global de res posta da coorte roi muito alto (70% de toda 

a coorte de J 976. induindo os que nao puderam ser localizados) 

e 0 indice de resposta da amostra foi ainda maior (80%). 
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Essa combinaC;ao de fatores foi a principal responsavei por essas 

estimativas modestas dos efeitos da diston;ao das respostas. (Na 

coorte de 1989, a porcentagem de nao diplomados foi ainda menor e 

o fndice de resposta da coorte foi mais alto.) Esses resultados, com

binadas com a semelhanc;a das respostas a pesquisa fomecidas pelo 

correio e por telcfone, daD-nos uma confianc;a considenivel na vali

dade do padrao global dos resullados obtidos nos levantamentos do 

G&EP. 

Estudo de urn grupo de controle com levantamento 
nacional 

Como 0 levantamento do G&EP restringiu-se aos matriculandos 

de urn pequeno grupo de 28 faculdades e universidades seletivas, 

fez-se urn estudo de urn grupo de controle que pudesse fomecer urn 

conjunto de pontos de referencia nacionais. Na primavera e verao de 

1996,0 Centro de Pesquisas de Opiniao Nacionais (NORC) da Uni

versidade de Chicago fez urn levantamento de uma amostra repre

sentativa, em ambito nacional, de indivfduos que tinham aproximada

mente 18 anos em 1951 ou 1976 (a coorte de ingresso de 1989 nao 

foi incluida no estudo do grupo de controle). Essa pesquisa diferiu 

do levantamenta do G&EP pelo fato de ter sido inteiramente realizada 

por telefone. mas 0 conteudo das perguntas foi 0 mesmo. 

Projetou-se que a grupo de controle se eomporia de 4.000 pcs

soas, metade na coorte mais velha e metade na mais nova. com uma 

representac,;ao igual de homens e mulheres. A amostra foi ainda divi

dida em dois grandes grupos educacionais: as que se matricularam 

inicialmente numa faculdade au univcrsidade com cursos de quatro 

anos (houvessem au nao obtido 0 grau de bacharcis), e os que nao 0 

fizeram. ou seja, uma categoria que inclufa os que nunc a freqUenta

ram uma faculdade (e talvez nem scquer se houvessem formado no 

sccundario) e as que se matricularam inicialmcnte numa cscola 

profissionalizanteY Idealmente, as 4.000 respondentes sc distribuiri

am em 2.000 individuos em cada coorte e, dentro das coortes, 1.000 
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em cada grupo educacional, sendo 500 homens e 500 mulheres. Na 

realidade, os respondentes da coorte mais velha totalizaram 1.884, 

enquanto 0 numero da coorte mais jovem ficou em 2.179. A distri

bui,ao da coorte mais jovem (1976) por ra,a e por genero aparece na 

Tabela A.7. Como 0 numero de respondentes negros foi bastante 

reduzido, 0 estudo do grupo de controle nao pode ser usado para 

compara,Des mais detalhadas entre negros e brancos. 

Tabela A.7: Dimensoes da Amostra do Grupo de Controle, Conforme a 
Ra~a, 0 Genero e a Matricula em Cursos de Gradua~ao de Quatro Anos; 
Coor!e Mais Jovem (1976). 

Matriculados 
em eursos de 

Nao matriculudos 
em cursos de Total dos 

graduafao de 4 anos graduafaO de 4 anos respondentes 
Homens 

Negros 19 43 62 
Brancos 376 605 981 
Outros 11 76 ill 
Total dos homens 426 724 1150 

Mulheres 

Negras 32 45 77 

Brancas 350 531 881 
Outras 28 11 11 
Total das mulheres 410 619 1.029 

Todos os homens 

e mulheres 

Negros 51 88 139 
Brancos 726 1.136 1.862 
Outras .'i.2 ill ill 
Total 836 1.343 2.179 

Fonte: Estudo do Grupo de Controle Nacional, 

NO/as: A "Coorte Mais Jovem" comp5e-se de indivfduos nascidos entre 1957 e 
1959, Os respondentes que se matricularam inicialmente num curso de dois anos, e 
depois num cursu de quatro anos, foram inclufdos na categoria "Nao matriculados 
em eursos de graduafao de quatro anos", 

o NORC tentou manter urn contato telefonico inicial com uma 

amostra de 14.249 familias. Destas, determinou-se que 7.541 eram 

improprias para 0 estudo (sobretudo porque 0 entrevistador nao pode 
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identificar nenhuma pessoa da famflia que pertencesse a faixa etaria e 

a categoria educacional corretas). Das 6.888 pessoas adequadas, 4.063 

responderam a entrevista, num indice global de resposta da amostra 

equivalente a 59%.0 indice de resposta da coorte mais jovem tam

bern foi de 59%. Dentro desse grupo, houve pouca varia,ao por ge

nero ou nivel de instru,ao (nao foi possivel dispor de indices de 

resposta por ra,a); 0 indice mais alto foi 0 de mulheres com ate doze 

anos de escolaridade (63%) e 0 mais baixo foi 0 de homens com 

mais de doze anos de instru,ao (58%). 

o NORC tambem fez uma analise dos nao respondentes, na tentati

va de obter informa,Des demograficas basicas sobre eles, tais como 

genero, ra,a, grau de instru,ao, profissao e renda. Uma amostra de 456 

familias foi escolhida ao acaso na popula,ao de nao respondentes. Apos 

urn esfor,o consideravel, que incluiu entrevistas telefonicas, pesquisas 

pelo correio e uma variedade de incentivos, obtiveram-se 259 respostas 

(indice de res posta de 71 %, ja que 92 dos casos foram considerados 

improprios). Comparados aos respondentes, houve entre os nao 

respondentes uma porcentagem ligeiramente maior de homens e uma 

porcentagem ligeiramente menor de minorias, mas essas duas diferen

~as nao foram estatisticamente significativas, Entretanto, as diferen~as 

nos nfveis educacional e de renda foram estatisticamente significativas. 

Os oao respondentes dividiram-se mais ou menos igualmente entre os 

que se haviam forrnado no curso secundario ou menos e os' que haviam 

cursado parte da gradua,ao, mas 63% deles tinham pelo menos parte do 

curso de gradua,ao. A renda media dos nao respondentes ficou em 31.500 

d61ares anuais e ados respondentes foi de 54.000 dolares." 

Essa defasagem na renda pessoal entre os respondentes e nao 

respondentes do NORC foi expressivarnente maior do que nossa esti

mati va implicita da defasagem correspondente entre os matriculandos 

do G&EP (ver Tabela A.6). Alem disso, e ainda mais importante, 0 

numero de nao respondentes do estudo do NORC foi muito maior. 

relativamente, que 0 do estudo do G&EP (0 indice de resposta da 

amostra obtido pelo estudo do grupo de controle do NORC foi de 
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59%. comparado a 84% entre os matriculandos do G&EP). Assim. se 

corrigissemos a distor~ao da resposta nos dados do NORC sobre a 

renda, do mesma modo que corrigimos os dados correspondentes do 

G&EP. verificariamos que 0 diferencial de renda favonivel aos 

diplomados do G&EP aumentaria enormemente. Dito de outra manei

ra. 0 diferencial de renda G&EP-NORC que se evidencia nas respostas 

brutas, que nao presumem nenhuma distor~ao (reiatadas no Capitulo 

5). e muito menor do que 0 diferencial que se obteria depois de ajustar 

a distor~ao da resposta nos dois conjuntos de cifras. 

Fontes secundarias de dados 

Duas fantes sccundarias de dados foram usadas para comple

mental' 0 arquivo central de dados institucionais do G&EP: uma da 

Diretoria de Exames de Admissao Universiuirios e uma do Instituto 

de Pesquisas do Ensino Superior da Universidade da California em 

Los Angeles. 

Diretoria de Exames de Admissiio Universittirios 

A fonte de dados fornecida pela Diretoria de Exames de Admis

sao Universitarios foi 0 Questionario Descritivo Estudantil (QDE), 

precnchido pelos alunos do curso secundario ao pleitearem subme

tcr-se ao SAT, conduzido pelo Servi~o de Testes Educacionais. Como 

quase todos os matriculandos das faculdades e universidades do G&EP 

em 1976 e 1989 foram solicitados a se sub meter ao SAT na penulti

rna au ultima series do curso secundario, essa e uma fonte de infor

ma<;6es incomumentc abrangente. 25 0 QDE cantem perguntas sabre 

o preparo academico dos alunos para a faculdade (incluindo as disci

plinas estudadas no secundario, a media de pontos, a classifica~ao 

nas turmas do secundario e 0 tamanho c tipo de escola secundaria), 

sobre a participa~aa em atividades escalares e camunitarias e sabre 

preferencias quanto ao curso superior (tipo e tamanho da institui~ao, 

graus universitarios buscados, provavel disciplina de elei~ao, interes

se por atividades extracurriculares etc.). Fornece tambem informa-
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,6es demograficas basicas, como genero, grupo etnico, nacionalida

de, e renda e instru~ao parentais. Alem dos dados do QDE, a Direto

ria de Exames de Admissao Universitarios forneceu os escores ver

bais e matematicos dos alunos no SAT e seus escores no Teste de 

Aproveitamento (hoje chamado SAT II). 

Os dados da Diretoria de Exames de Admissiio Universitarios fo

ram comb in ados com os registros das coortes de 1976 e 1989 do 

arquivo institucional do G&EP, por meio de urn algoritmo elaborado 

pelo Servi~o de Testes Educacionais, que manteve 0 sigilo dos dados. 

Nem todos os registros do arquivo institucional puderam ser combina

dos com sucessa. Alguns estudantes nao fizeram a SAT e, em alguns 

casos, as informa~6es necessarias para fazer uma combina~ao coeren

tc cram incompletas no arquivo institucional. 0 indice global de com

bina~ao foi de 75% na coorte de ingresso de 1976 e 90% na de 1989. 

lnstituto de Pesquisas do Ensino Superior 

Urn segundo arquivo de dados foi fornecido pelo Instituto de 

Pesquisas do Ensino Superior [Higher Education Research Institute 

(HER!)] da Universidade da California em Los Angeles. com base em 

dados do Projeto Cooperativo de Pesquisas Institucionais (CIRP). 0 

questionario do CIRP para calouros e administrado, a cada ano, a 

aproximadamente 350.000 novos alunos. numa amostra nacionalmente 

representativa de ccrca de 700 faculdades e universidades com cur

sos de dois ou quatro anos, em todo 0 territ6rio norte-americano. 2
(1 

Trata-se de urn questionario longo. que, alem das informa~6es 

dcmogrificas basicas sobre 0 estudante e seus pais, colhe respostas 

a pcrguntas minuciosas sobre 0 preparo para a faculdade, as raz6es 

para cursi-Ia, as metas e aspira~6cs de graus universitirios, os obje

tivos de carreira a as razoes da escolha de uma carreira, as metas e 

val ores pcssoais, a auto-avalia~ao das aptid6es num lequc de areas. 

as atividades exercidas no ano anterior, a utiliza~ao do tempo na se

mana anterior, as provuveis atividades futuras e opini5es sobre temas 

da atualidade. 
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Nem todas as institui~6es do banco de dados G&EP faziam parte 

do estudo do HER!. Com respeito a coorte de ingresso de 1976, a 

HER! dispunha de dados sabre 21 das 28 institui~6es do G&EP (fi

caram fa1tando quatro universidades particu1ares, duas facu1dades de 

ciencias e humanidades e duas faculdades femininas), e, quanta it 

coorte de 1989, ele dispunhHle dados sabre 24 institui~6es (faltando 

uma universidade publica e tres universidades particulares). Como 

no caso dos dados provenientes da Diretoria de Exames de Admissao 

Universitarios, as registros foram combinadas pel a C!RP usando urn 

algoritmo que protegia seu sigilo. Quanta it coorte de 1976, 75% dos 

registros das 21 institui~5es do arquivo institucional foram combina

das e, quanta a de 1989, 70% dos dados das 24 institui~6es a foram. 

Alguns registros nao combinaram, em virtude das informayoes in

completas num au noutro dos arquivos de dados. 

NarAS SOBREA METODOLOGIA 443 

Documento A.I: Levantamento sobre Gradua~ao e ExperH!ncia Posterior 
(Coorte de Ingresso de 1976) 

Gradua<;;ao e Experiencia 
Posterior 

Realizado para: 

The Andrew W. Mellon Foundation 

Nova York, Nova York 

por 

Mathematica Policy Research, Inc. 

Princeton, New Jersey 
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INSTRUC;;6ES 

Agradecemos pelo tempo que voce dedicar ao preen

chimento deste questionario. As instrug6es para 

responde-Ie sao fornecidas a cada pergunta. Como 

nem todas as perguntas se aplicam a todos, talvez Ihe 

seja solicitado sal tar algumas delas. 

• 8iga todas as instruc;6es de "SALTAR", DEPOIS de 

haver assinaJado urna res posta. Se nao houver 

urna instrugao "SALTAR", continue na pergunta 

SEGUINTE. 

• Voce poden3. usar caneta ou lapis. 

• Ao responder as perguntas que Ihe pedirem para 

assinalar urn quadrado, par favor utilize um "X". 

• Se precisar alterar urna resposta, certifique-se de 

haver apagado par completo ou riscado com cla

reza sua resposta inicJal. 

Mais urna vez, obrigado par sua participag8.o. 

NOTAS SOBRE A METODOLOOIA 

SEGAO A: EDUCAGAO 

A 1 Voce tem grau de bacharel au superIOr? 

Sm 
Niio- SALTEPARAA4 

1>2. Quando concluiu seu bacharelado? 

1_.1_1191 

K3. 

A4. 

Mes Ano 

Em que faculdade au universidade conclulu'o bacharelado? 

• Sa voce tlVer mais de um bacharelado, responda indlcando a InSlitul~o 

em que recebeu seu primeiro diploma da bacharel. 

Nome da escola:_ 

Cidade 

ESlado 

Na epoca em que se candidalOu a um curso de graduao;:ao. que inSliluicao voce ffiill.:i desejou 

frequentar, islo e, qual foi sua pllmeira opcao universilana? 

o Escola em que voce conclulu 0 bacharelado (indlcada em A3) - SALTE para AS 

o Outra escola 

Ma. Ao pensar na escola que voce mais desejou frequentar. qual das seguintes afirmativas Iii a mais 

aplicavel: 

Assina/e (X) num quadrado 

o Nao me candldatel a escola de minha primeira opo;:ao 

o Candidatei-me a escola, mas nao lUi aceito(a), Oll 

o Candidatei-me a escola e fui aceito{a) 

o Nao me lembro 

A4. Voce considerou seriamente oulras escolas ao se candidatar a mstitlllo;:6es de graduaciio? 

o Sim 

o Nao - SAL TE para AB. na pagma 2 
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AS,. Em ordem aproximada de preferencia. relaclone as outras escolas de graduaCao que voce considerou 

senamenle. Se tiver havido mais de tres. relaclone as Ires que mals Ihe inleressaram. 

• Em relar;a.o a cada escola listada. quaira 
indlcar sa voce se candidatau. Se hauver-s8 
candldatado. mdique se fai aeeito(a). 

Nomedaescola: 

CidadelEstado 

Nomeda escola ________ _ 

Cidade!Estado 

Nome da escola: 

CldadelEstado' .. _. _______ . ___ . ____ . __ ._ 

Nome daescola: _________ _ 

CidadelEstada. ______ _ 

Nome da escola: 

CidadelEstado 

Candidalou-se? Fei aceila(a)? 

Marque um X para Marque um X para 

cada asco/a cada esco/a 

o Sim o Nao 0 Nao me lembro 

o Sim o Nao o Nao me lembro 

o Sim o Nao o Nao me lembro 

o Sim o Nao o Nao me lembro 

{] Sim o Nao o Nao me lembra 
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,. Voce fez algum Curso numa faculdadeou universidadedesde a epoca em queconcluiu 0 becharelado? 

Sa houver sa/do antes de concluiro bscharefado, indique "sim", case haja feito a/gum curso 

desde entaD. 

o Sim 

o Nao - SALTE para oboxe no alto de pagina 3 

M;a. Por favor, indique as areas em que fez asses cursos posteriores em faculdades ou universidades. 
• Ouadrsdo "Apenss Bulss": assinals esse quadrado em relar;ao aos cursos que voce freq()entou 

mas nos quais nBO S6 diplomou. 

• Qusdrado "Diploma recebido": assinale esse quadrado em rela9ao aos cursos que voce 

freqOentou e pelos quaiS recebeu urn diploma. Lembr6<se de indicaro anD em que S6 diplomou, 
jun/amenta com onome e a localizar;iio de eseo/a. 

Aree de aSllIdos A - Escoiariz8Qao adieional B - Informac6es sobre a eseola 

(Nao considere os Apenas Diploma Anode 

diplomas honorarios.) aulas recebido diplomacao Nome da escola Cidade/Est. 

BachareladoJApenas aulas 

1. {Segundo} Baeharelado . 10 20 > 19 U_I_I 

MestradoJApenas aulas 

2. Arquitetura .. 10 20 > 19LLU 

3. Ciencias biol6gicas . 10 20 > 19U_U 

4. Administracao 10 20 > 19 LU_I 

5. Teologia/Estudos teol6gieos .. 10 20 > 191_1_'-' 

6. Pedagogia. ...................... 10 20 > 191 , , 
- -- , 

7. Engenharia. outras 

CH§nClas aplicadas ................. 10 20 > 191 , , - --, 
8. Humanidades ou 

artes hberals 10 20 > 191_1_'-' --- -- --.~ .. -~ 
9. Cienclas fislcas ................ 10 20 > 191 _1_1- , -_. ------

10. Clencias sociais (inclusive 

assuntos publicos/mternacionais) 1 0 20 > 191 , , , 
- --- -------- --

11. Outro mestrado- Especifique 10 20 > 191 , , - --, 
Dutra especializa¢io em profiss6es liberaisJApenas aulas 

12. Direito (Bacharel em 

Dlrello ou Doutor em 
JUrisprudencla) .10 20 > 191 , , , 

---

13. Medlcina (Medicma. 

Odontologla, Veterinariaetc.) 10 20 > 191 , , , -------- --

14. Outro - Especifique ..... 10 20 > 19UJ_1 -- ---

DoutoradO/Apenas aulas 

15. Ciencias biol6gicas .............. 10 20 > 19' , , - --, 
16. TeologialEstudos teol6gicos . 10 20 > 19U_I_1 

17. Pedagogia ......................... 10 20 > 19' , , - --, 
18. Engenharia. outras 

ciencias aplicadas 10 20 > 19' , , , - --

19. Humanidadesou 

artes liberalS 10 20 > 191_1_1_1 -
20. Cienclas HSlcas 10 20 > 19' , , , -------- --

21. CienClas soclais .............. 1 0 20 > 191_1_1 .. 1 

22.0utrodoutorado-

Especifique 10 20 > 19' , , , ------- --

NOTAS SQBRE A METODOLOGIA 

As perguntas A8-A 14a indagam sobre a eseola 
de gradua¢io em que voe! sa matriculou pri
meiro, mesmo que a tenha cursado por pouco 
tempo ou nao se haja diplomado nessa escola. 

fJl; No cOmputo geral, quao satisfeito(a} voce 
ficou com 0 ensino recebido na graduacao 
na eseola em que se matriculou primeiro? 
Assina/e (X) num qusdrsdo 

o Muito salisfeito(a) 

o Aazoavelmente satlsleito(a) 

o Nem salis/eito(a) nem Insatlsfeito(a} 

o Meio insatisfeito{a) 

o Muito insatisfeito(a} 

PS. Imagine que voce pudesse reviver sua vida 
e estivesse concluindo 0 curso secunda rio. 
Sabendo 0 que sabe hoje, qual seria sua 
probabilidade de: 

Escolhera 
mesma escola 

de graduacao? 

Formar-se no 
mesmocampo 

deestudo? .. 

Marque um X para cad.a pefgunta 
Muito Aazoavelmente Nada 

provavel provavel provavel 

.. 10 20 30 

10 20 30 
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Al O. Imagine que voee pudesse reviver sua Vida e 
estivesse novamente cursando a graduacao. Saben
do 0 que saba hoje. quanto lempo tenderia a dedicar 
a eada uma destas atividades' 

• Se voce nao exerceu ums dessas 

a/IVidades ao cursar a graduayao e tomana 

a n.;ioexerce..Ja, marque "Aproxlmadamente 

omesmo" 

Aproxima-

Mais damente Manos 

""'" omesmo '''''''' a. Estudos . ... 10 20 30 

b. Vida social. ... 10 20 30 

c. Atividades extra-

cUrriculares 

(exclulndoesportes) . .. 10 20 30 

d. Esportes intra-

universitarios . ... 10 20 30 

e. Esportes inter-

universitarios . ... 10 20 30 

f. Trabalho 

remunerado ... 10 20 30 

All. Quando voce estava cursando a graduar,:ao, 

houve alguem ligado a sua eseola. sem 

considerar os outros alunos. que lenha 

man~eslado um interesse especial por 

voce ou seu trabalho, isto e. houve alguem 

a quem pudesse recorrer em busca de ori 

entacao, ou de apoio ou incentivo em 

termos gerais? 

o Sim 

o Nao-SALTEparaAI3,napagina4 

A12. (EM CASO AFIAMATIVO) Quem loi essa 

pessoa? 

Assinale com X lodos as que forem 

pet1inentes 

1 0 Membro do corpe docente 

20 Auxihar de ens ina 

30 Orientador residente 

40 Decano ou outro administrador 

da faculdade 

50 Treinadoresportivo 

60 Ex-aluno{a) 

70 Qutro - Especifique 
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Ind'qu8, por favor, 0 grau de importanc,a que leve cada urn des segUlntes liens em 
sua vida desde 0 curso de gradus9ao 

Importaneia em sua vida 

Muito Semnenhuma 

importante importancia 

2: c;apacldaqEl g~ al)f!irlSe e reso,l~o Q~ prob!emaslcapacidade 

dspensarcrlticamtulte . .... ".,,, ••• :;;'0 40 SO 20 10 

b. Conhecimento de dalermlnado campo/dlsciplina . SO 40 30 20 10 

c. Capa-cidade de lidera~ ." ... , .... "" ... '." .... ,,,." ..... , ........... 5-(:1 40 SO. 20 10 

d. Interesse alive no traba'iho comuni'tano . " 50 40 30 20 10 

e. Capacldade de trabattiar:CQm indepef1d&cl~i .w":""'::,',"'" so 40 30 20 10 

I. Capacidade de lazer e preservar amizades .. SO 40 30 20 10 

g. ~pacidade damanw boa~ r~9Oes eOi'ri peSS(las-

que lanham ctenvBs dif-erentes , ....... " •..• ,,', .. :." ... ,,'" .••• 50 40 30 20 10 

1'1. Capacldade de trabalhar eficientemante e conviver bem com 

pessoas de rayas/culturas diterentes SO 40 30 20 10 

I. Valofesnllligiosos .•.• , .• 50 40 30 20 10 

J. Capacrdade de me comunlcar bem oralmente 50 40 30 20 10 

k. CompeUtMdada • .. s,a 40 30 20 10 

I. Capacidade de trabalhar em equipa ." .. 50 40 3D 20 10 

m.. qpaqi~~.~.(elaxareapr-oye~ro.lazer •• , 50 40 3D 20 10 

n, Capacidade de escrever com clareza €I eticacia 50 40 30 20 10 

0, CapacJdadEt de me adapfar As'mUdan~s ..... " .. ", .. 50 40 30 20 rO 

NOTAS SOBRE A METODOLOGIA 449 

Al3a. Em que medida sua experiencia na graduayao o{a) ajudou a se desenvolver nessas mesmas areas? 
5e voce houver frequentado msis de urns escofs de graduBfBo, lemore·se de que estamos 
perguntando sobre a eseo/a em que se matrieu/ou primeiro . 

• Sa nilo souberdetermmar, marque ""neerta". 

Muitogrande 

!l, cq4'~9!:fjld&u~,~~(!~,,,.resor~~aQ·~~r:I:i"~CidaQI!' .:, ,:"',, , 
~p~~a;·~,~!~~,~::1:.~';.~:::::.~~:·::;'2::::;:"~~;:.~':;:.:::::;~'~'c~;::~,::;~~·.~~;:::~~i~Q, 

b. Conhecimento de determinado campo/disciplina . , 50 

e. GaPidJdade delkferanoa ,,,,,, .«" .. :;',:. , ....... , .. ,,:;;::;'~~'~.;;:L~;::,:;;. i:;,~d#q 
d, Interesse atlvo no trabalho comunitario 

-e. C.apw:;iI;lade-\ie trabalharcom independ<!ncla 

f. Capacidade detazer e preservar amizades 

.50 

....... ,0 
50 

-gc oa:pacida;~~;m~I'3i::b~1S rela~cqm pessPilS_ 

qi1~:~~':~~~~~~IM~',: .... "".~, ........ ,: .. "., '., .... ;;,,. .. ,.~. 
h. Capacidade detrabalhar eficien!emente e conviver bem com 

j, Capacidade de me comLinicar bem oralmente ......... 50 

k"Competjtivi~de ...... ,." ............... " .•. .... "" .... "." .... .~ ... , 50 

I, Capacidade de trabalhar em equipe ........ 50 

m" Capa~ad,e d~ teJaxare; aproveitlif <daze, ,;""",.,." .... , .. , .. ,.50 

n, Capacidade de escrever com clareza e eficacia ............ 50 

o. Capacidade<feme,adaP~raS'mu~~~ 

40 

40 

40 
40 

4tl 
40 

40 

40 

40 

40 
40 

40 

Nenhuma Incerta 

:f.0 .2;P tC( QO 
30 20 10 00 

":,¢cr; ~ .. . :1Q~;:,:. ':90 

30 20 10 00 

.a,:0:. 20 1"0 00 

30 20 10 00 

00 

30 20 10 00 

SO 20 10 DO 
30 20 10 00 

30 20 10 0.0 

30 20 10 00 

-30 20 10 00 
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So voell fraquantou mais de uma eseota de gradua~iio, lembre-se de que as perguntas 
A14 eA14a referem-sa a escola em quesematriculou primeiro. 

A14. Indique, porlavor, quanta enlase Ihe parece que sua escota de gradua~o deposita atuatmente em' 

Senaosouber ao certo, assinale MSem conhecimento atua!". 

Muila 

:a}~JijtSii~o~~~;;@liPi;~~,~fjf04~1:;tL;1!i!gi~tt::; .. :' 
b. Ensino aos alunos da gradua9iio.. • •.................. 50 

'&~~~m~~w~~:::~~~:~:::::~:·::·:~:~~~~-~~:::·~:\:'::'. 
:jt)<1uIr$.'a!iVJdade~,~¢\.l~uta~~:SJ&riV :',. :":-<1"'~ 

aoi;'e;;~t1:~'s ·\nt~;.~u~i~'J'rS'iia·;.io~':.::::~:'.'. o:~::·::· .. '.' .. :'.:':':'::.:':~,.g6' 
t. Compromisso com a tiberdade inteleclual ..........•.... 50 

-g;:-Vtn:coq:?,o,ls:Cen~ei'8ci~:~ejbf¢Btnel;(~\' ,S,I",': <,\0 :" 
dr.;erslfica6'ci' :'. :. ::::'.:: : ......... ~~ '5'd~ 
h. Quatidade da vida residencial no campus ............... 50 

Enfase atual 

19:) ~o 
40 30 
4.0 ;ao'~" 

40 .. 3'0":' 

40 30 . 
id' ':',:'f~'6'?:'<o 

Muije pouca/ 
Nenhuma 

,2q:.:. :-fO' 
20 10 

02,0 ,D 
':;::~:(r 10 

20 10 

·':'~t(" 
40 3D 20 

',:!riI~IlS:~:ex~al{lil9s_:::;.:;;:;:,:.';?l;;,;,::,';>;';:::;;,:~{:;;;~~~J~~~': , AJt' ·~O"·' ·:.?ct 
1 0 

1D 

conhecimento 
atuat 

00 
00 
00 
00 

00 

00 
00 
00 

Al4a. Quanta enlase voce acha que sua escota de graduaoyao ~depositar em cada uma dessas areas? 

Se nao souber ao certo, assinale ~Nao ser 

Aenfase dave ser 
Muila Muito poucal Sro; 

Nenhuma conhecimento 

a;;p~~\ddU6iPd,d~~t:::.:.\-.~.::~;:::_:'~:;;;:;~"j;)5:O """ ,0 30' 20 '0 00 
b. Ensino aos alunos da gradua~ao ................... , ...... , 50 

Ii ~~_o;;;p.pj~ ~i)u~iii;J@~~\:; ;.;;::,~;;;: .. ,.J:.~~-., ,~: ~,6; .' 
40 30 20 10 00 
40 ' "SO' 20 10 00 

d. Espor1es inter-universitarios .................. 50 

~:~;.~:~~~:~~:uiq.o~~~~ik· '. .~,\.: 
40 30 20 10 00 

dos espor1es inter-universitarios •.. ................... 50 40 30 20 10 00 
f. Compromisso com a liberdade inteleclual ............... 50 40 30 
4):U~:~:diS~rij:~,:tiiCi"~;~.emica.m~rit~,:Li, 

20 10 00 

diversificado . .................. 50 40 30 20 10 00 
h. Qualidade da vida residencial no campus .... , ........... 50 

):-iQfere~$,<lq:$ ex:~uno$:;.~';~;; ... ;;;~ ... ,~-.O:";~; ••. , .•• ~ .. .,,,:':5i:i 
40 30 20 10 00 
40 30 ?,Q 10 00 

NOTAS SOBRE A METODOLOGIA 

SECAo B: HIsr6RIA PROFISSIONAL 

Dadas as limltar;;oes de espar;;o. esta se~ao indaga 
apenas sobre algumas das atlvldades proflsslonals 
que voce exerceu desde que saiu da gradua~o. 

81. Procure lembrar-se de seu primeiro emprego re

munerado com dura~o de seis mesas ou mais, de' 

pais de sair do curse de graduayao (ou p6s-gradua
r;;ao, casovoce tenha opt ado por prosseguir nos es· 

tudos naquela epoca). Quando se iniciou essa ativi' -, 
o Nunca exerci nenhum trabalho remunerado ou lu· 

crativo, - SALTE para C1. napagina 12 

• 0 servir;o militar em regime de horario integral 

conta como atividade profissional. 

·/nclua 0 /raba/ho axercldo na !acu/dade, caso voce 

tenha man/ido essa atividade por pe/o menos sels 

meses depois de sair da escola. 

DATA DE INiclO DO 
PRIMEIROTRA8AlHO: 1_1 __ 1191 __ 1_1 

82, Seu empregador nesse primeiro trabalho pro/is

slonalfoi: 

~Uma sociedade, firma comerciaVindustrial ou indi

viduo COM FINS LUCRATlVOS, para os quais voce 

trabalhava em troca de remuneraciio por sarvir;;os 

prestados. salario ou com'lssoes 

o Uma organizacao SEM FINS lUCRATIVOS, isenta 

de imposlos (inclUI escotas particulares e facutda

desJuniversidades particulares) 

o Um PROFISSIONALAUTONOMO, em seu pr6· 

pno neg6cio, noexerciclode atlVIdade liberal, ou numa 

fazenda 

o GOVERNO estadual ou local (cldade. estadO etc) 

(inclui escolas publicas e faculdadesJuniversrdades 

publicas) 

o GOVERNO FEDERAL DOS EUA, Inclusive as 

forvas armadas 

o Outro - Especifique 
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63. Enquanto exerceu essa atividade. voce traba

Ihava ... 

o Somente ou quase sempra em horane integral 

o Parte em hon,irio integral. parte em regime de 

meio axpediente 

o Somente ou quase sempre em regime de meio 

expediente 

84. Que tipo de atlVldade voce exerceu nesse pr!' 

meiro emprego. ou seja, qual era sua ocupacao? 

Por favor, exp/icite 0 maximo possivel, incluindo 

qualquer area de especiaJizar;ao. 

Exemplo: Professor(a) do ansino secundario

MatematlC3 

84a. Usando a LlSTA DE CAMPOS 

OCUPACIONAIS (pagina 17). escolha 0 c6digo 

do campo de ocupar;;ao que MELHOR descreva 

esse seu primeiro emprego 

CODtGO OCUPACIONAL I_LI 

B4b. Voce usou 0 c6digo de ocupar;;ao "OT (Exe

cutivo. Gerenclal. Admlnls/ratlvo) na pergunta 

84a' 

o SIM 

o Nao-SALTEpara84d 

84c. Usando a USTA DE COOIGOS DOS CAM
POS EXECUTIVO. GERENCIAL E ADMINIS

TRATIVO(pagina 17), escolha 0 c6digo que ME· 

LHOR descreva esse cargo 

CODIGO [ __ I_I 

B4d. Esse seu primeiro empregofoi 0 unico em

prego quevoceteve desda que salu da faculdade? 

o Slm-SALTEparaBl0d,napagina8 

o Nao - CONTINUE em 85. na pagma 8 
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Abril de 1995 ou ultimo emprego 

85. Voce exerceu aiguma ativloode remunerada (ou 
lucrativa) em algum periodo de abril de 1995? Isse 

Inclwi 0 !raOOlho aut6nomoou a aus€mcia tempora
na do emprego (porexemplo, por doenya, farias Ou 

liceno;:a-matemidadelpatemidade). 

o Sim - SALT£ para 0 boX8 "LElA. POR FAVOR', 

abaixo 

o Nao, eu estav9 aposentado(a) 

o Nao. e nao trabalhel por oulras razoes 

86. Quando S8 encerrou seu ultimo trabalho ante

rior a abril de 1995? 

DATA DO TERMINO: 1_1_1 191_1_1 

POR FAVOR, LElA: 
• 59 voce trabalhou durante abrif de 1995, res
ponda as perguntas seguintes. consieJerando seu 
principal emprego nasse meso 
o Sa nao trsbalhou durante abril de 1995, res
ponda as perguntas seguintes, considerando seu 
ultimo em reqo anterior a essa data. 

67. Seu empregodeabri1de 1995 (ou 0 ultimo antes 
de abril de 1995) loi exer~do com 0 mesmoempre
gador de seu primeiro trabalho? 

o Slm-SALTEparaB9 

o Nao 

68. 0 empregador de seu principal emprego duo 
ranteabrllde 1995 (oudo u~imoempregoantesde 
abril de 1995) era: 

DUma sociedade, firma comerciallindustrlal ou 

individuo COM FINS LUCRATIVOS. para osquais 

voce trabalhava em Iroea de remuneracao por ser

viQos prestados. salarlo ou comiss6es. 

DUma organlzaQao SEM FINS LUCRATIVOS, 

Isenta de Impostos (inclul escolas partlculares e 

faculdadesluniversidades particulares) 

o Um PROFISSIONAL AUTQNOMO, em seu pro.. 

prio neg6cio. no exercicio de alividade liberal, ou 
numa fazenda 

o GOVERNQ estadual ou local (cidade, estado 

etc.) (inclui escolas publicas e faculdades/univer

sidades publicas) 

o GOVERNO FEDERAL DOS EUA. inclUSive as 

loryas annadas 

o Oulro - Especifique 

o CURSO DO RIO 

B9. Enquanto exerceu essa aUvidade, voce trabalhou: 

o Somente ou quase sempre em horario integral 

o Parte em horario Integral, parte em regime de meio 

expediente 

o Somente OU quase sempre em regime de meio expe

diente 

Bl0. Que tipo de atividade voce exerceu neSS8 trabalho. 
ou seja, qual era sua ocupaQao? Por favor, seja tao 

explfcito(a) quanta passive!, inc!uindo qua/quer area de 

especia/iz8I;ao. 

Exemplo: Pro/essor(a} do ensino secundario- Matema-

10. 

• 610a, Usando a LlSTA DE CAMPOS DE OCUPA-

9AO(pagina 17). escolha 0 c6digo docampo de ocupa· 

Qao que MELHOR descreva esse emprego 

CODIGO QCUPACIONAL 1 __ .1 __ 1 

610b. Voce usou 0 c60'igo de atividade "or (Executivo, 

Gerencia/, Administrativo) na pergunta 61 Oa? 

o Sim 

o Niio-SALTEparaB10d 

610c. Usando a L/STA DE COO/GOS DOS CAMPOS 

EXECUTIVO, GERENC/AL E ADMIN/STRAT/VO(pa· 

g'lna 17), escolha 0 codlgo que MELHOA descreva esse 

cargo. 

61 Od. De modo geral. quae satisfeilo(a) voce ficou com 

seu trabalho profissional em abrll de 1995 (ou com 0 

ult'lmo antes de abr'11 de 1995)? 

o Muilo satisfeilo(a) 

o Aazoavelmenle satisfeito(a) 

o Nem salisfeilo(a} nem insatisfeito(a) 

o Meio insalls/eilo(a) 

o MUilo insalis/eito(a) 

NOTAS saBRE A METODOLOGIA 

Emprego manlido por mais tempo 

811,0 emprego que voce manteve por mais tempo 

101 .. 
• Um dos que voce la havia descrito. ou 

• Algum outro? -SALTEparaBllb 

Blla Que emprego voceconservou por mals tem· 

po 

o Seu primelro emprego. durante seis meses ou mais, 
o Seuempregode abrilde 1995. ou SALTEpara 815, 

pagina 10 

o Seu ultimo emprego antes de abril de 1995? 

811 b_ Quando leve iniclo eSse emprego? 

611c. E em que data se encerrou essa alividade. ou 

voce alnda esla trabalhando nela? 

DATA DOTERMINO: 1_--'_ 1191 I_I 

o Ainda eSIOu nesse emprego 

812, Seu empregador no emprego que voce exerceu 

por mals lempoe (ou era): 

DUma sociedade, firma comercial/industnal ou indl' 

viduo COM FINS LUCAATIVOS. para OS quais voce 

Irabalhava em Iroca de remunera9ao por serviQos 

preslados. salano ou comlssoes 

DUma organiza<;iio SEM FINS LUCAATIVOS. isenla 

de Impostos (inclui escolas particulares e /aculda

des/unlverSldades partlculares) 

o Urn PROFISSIONAL AUTONOMO. em seu pro

priO negOcIO, no exerciClode atlVIdade liberal, au numa 

lazenda 

o GOVERNO estadual ou local (cldade. est ado elc,) 

(inclui escolas publicas e laculdades/universidades 

publicasj 

o GOVERNO FEDERAL DOS EUA, Inclusive as 

forQas armadas 

o Outro - Especifique 

B 13_ Ao exercer esse emprego, voce trabalha (ou Ira-
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balhou): 

o Somenle ou quase sempre em horarlo Inlegral 

o Parte em horario integral. parle em regime de 

meio expedienle 

o Somente ou quase sempre em regime de meio 

e~ienle 

814_ Quellpo de trabalho voce laz (ou tez) no empre

go exercido por mais tempo. ou sela. qual e (ou for) 

sua ocupa9ao? Por favor. seja 0 mals expiici/o(a) 

passive!, incluindo qua!quer area de especializat;ao 

Exemplo: Professorial do enslno secundarlo - Mate

malica 

S14a. Usando a LlSTA DE CAMPOS DEOCUPA· 

CAO (pag'lna 17), escolha 0 c661go do campo de 

ocupa<;ao que MELHOA descreva 0 emprego que 

voce exerceu pormais tempo 

CODIGO OCUPACIONAL I _ 1_ I 

814b. Voce usou 0 c6digo de alividade "07" (Execu

tivo. Gerenclal, Admlnlstrativo) na pergunta 814a? 

o Sim 

o Nao-SALTEpara814d 

8 14c_ Usando a USTA DE COD/GOS DOS CAM

POS EXECUT/VO, GERENCIAL E ADMINISTRA

T/Va (pagina 17). escolha 0 c6digoque MELHOA 

descreva esse cargo 

CODIGO I I I 

B 14d_ De modo geral. quao satisfeilo(a) voce esla 

(ou /Icouj com 0 emprego que exerce(u) por mals 

tempo? 

o Muito salisfeilo(a) 

o Razoavelmente satisfeito(a) 

o Nem satis/eito(a) nem insalisleito(a} 

o Melo Insallsfeito(a) 

o Muito insalls/elto(a) 
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B15. Ao pensar num emprego, que importancia tem para voce cada um dos seguintes liens 

MUlto Os alguma s.rn 
importante importancia Importancia 

a. Ossa/io mteleclual 3D 20 10 
, <>,:"":', ' :::,', 

b.lndependencialautonomla . 30 20 '1'0 

c. Flexibllidade de horario 3D 20 10 

d. Alto nivel de responsabindade 3D 20 10 

e, Baixo grau de tensao ,. 3D 20 10 

/, Ambiente de trabalho agradavel 30 20 10 

g. Seguranr;:a no emprego . 3D 20 10 

h. SeJVi90'de creche ade'quado. mantido peto empregador 30 ZIJ 10 

I. Imparclalidade no tratamento de mulheres e minorias . 30 20 10 

j. Renda elevada .. 30 20 10 

k. Bons bene/icios colaterais 3D 20 10 

t Ser\r'190spresfados ~l'soc·ledade .. 30 20 10 

815a. Usanda esses mesmos criterios. queira indicar seu grau de Sallslal;aO com seu principal emprego durante 

abril de 1995 (ou, caso nao eslivesse trabalhando nessa data. com seu u~imo emprego anterior a abril de 1995). 

Muito Pouco 

salis/eilo(a) salis/eito(a) Insalis/eito(a) 

a, Oesa/io Inteiectual . 30 20 10 

b. tndependi1inclalautanomla 30 20 10 

c Flexlbllidade de hora.rJO . ~, 3D 20 10 
'\ 

d. Allo nrvel de responsabilidade 30 20 10 

e, Baixo grau de ten sao ... 30 20 10 

t. Ambiente de trabalho agrad.ivel . 30 20 10 

g, SeguranQa no emprego 30 20 10 

h, SeNiQ{) de creche adequado, manlkio palo empregador 30 20 10 

i, ImparciaJidade no tratamento de mulheres e mlnorias 30 20 10 

i. Renda efevada. 30 20 10 

k. Bons beneficios coiaterais . 30 20 10 

1. Servir;:os prestados-a sociedade : 3D 20 10 

NOTAS SOBRE A METODOLCXJrA 455 

PERioDOS DE INATIVIDADE 

816, InclUlndo a aposenladorla ou estar estudando em horario Integral, voce passou por algum periodo de selS 

meses ou malS em que nao tenha exerCldo uma ativldade remunerada, desde que salu do curso de graduaQao? 

o Sim 

o Nao-SALTEparaaSe{:aoc. napagina 12 

816a. Quelra /ornecer as mformaQ6es abalxa com respeito a cada perlodo de seis meses ou malS, As datas 

podem ser aproximadas. 

Oalas Razoes para nao trabalhar Marque com X lodas as pertinentes 

I 

O"pon.oI Ooon". ,--ro"",,,,,do E.""",,,,,, ROIpon ,~'co"" 'ne, .. """.,,,. 0, A I",bolhol "0,""" ,ab,''''' ,",.I,d., 10=."" -.. 
Mes Pro Mes Am 

Apo,.n,. '""norn""" "'IO!/'OI . ..." ,,, 
~~ ~mp,..90 ""nto"""" "on" "" o"'p'.'. I'~~""", 'om"."" nonto ,doq"_do ".bol"", Oulro, • • • • • • • • 

1 , J_ , 191 , , , , , 
- 191_ , , 10 20 30 4D 50 50 70 80 

1 , '-, 191 , - , , - , , 191 , - -
, 10 20 3D 40 50 60 70 80 

1 , ,_ , 191 , , , , , 191 , , 10 20 30 40 50 60 70 80 

1.1 , , 191 , - , , , , 
- - 191 J , 10 20 3D 40 50 60 70 80 

1.' , - , 191_ , , I .. U 191 , , 
- 10 20 3D 40 50 60 70 80 

42.4'" 444'463 464'408 

80.4 
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SEQAO C: ATIVIDADES CiVICAS 

C1 Em que medlda voce partlCIPOU comovoluntano(a) de ~ das atlvidades aoolxo desde a taculdade? 

(Voluntano(a) slgnlfoca que voce flaO era empregado(a) do grupO.j 

Marque X em lodas as respostas pertlnenles 

I Partieipar,:ao I 
I duranteI994-199~ 

Membrol Fun","o cle 
PartiClpante lideran~a 

I 
Participayao I 

antes de 1994 I 
Membrol Fun~ao cle 

PaniClpanle hclaran~a 

Nunca 
partlClpel 

· Organizao;:6es para a Juventude. 
como treinador(a) de2 times de 

beisebol in/antis, escotismo etc. 50 40 30 20 10 

Associalfoes profisSlonalS ou comerciais 

Agrem,a¢es ou organizao;:oes politicas, 

au ativldades do govemo local. 

Atlvldades rehglosas (sem IflCllllr a 

Irequencla a cullos re11910505) 

· Centros comunltarios, associao;oes de 
bairro au de ao;:3.o social, ou grupos 
de d'lre'IIDs clvis 

Trabalho yoluntario de assistencia social, 
como em equipes de planejamento 
hospltalar, S8Ni«Os voluntarlOs em 

hospitais etc 

· Times au ciubes esportivos 

Grupos literanos, artrsticos. muslcais, de 
debates ou de esludos: dlrer,:ao de museus 

50 

so 

50 

50 

50 

50 

ou socledades hlstorlcas ou culturals 50 

Organlzar,:oes educaclonais. como 
associar,:oes de pais e alunos, dlretorias 
escolares. conselhos diflgentes 

escolares etc 50 

· Organizar,:oes assistenciais. como Rotary. 

Camara de Comercio Juvenll. Veteral10s etc 50 

Ativldades de ex-alunos, como angaria9ao de 
fundos, recrutamento de estudanles etc, 

(para qualquer escola frequentada) 50 

m. InstitUlr,:oes de caridade nacionals, como 
The American Cancer Society. 

Cruz Vermelha etc 50 

Atlvldades ligadas ao meio amblente 

ou a preservar,:ao .. 

· Outro grupo de que voce tenha particlpado 
como volunlano(a) - Especifique: 

50 

50 

C2, Voce votou na elei9ao presldencial de 1992? 

10 Sim 

20 Nao 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

3D 

3D 

3D 

3D 

3D 

3D 

3D 

3D 

3D 

3D 

3D 

3D 

3D 

2D 

20 

20 

20 

20 

2D 

2D 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

C3. ConSlderando suas opinioes sabre as questoes 
economicas e sociais, ondevoce se situaria na esca
la abalxo 

o a. Questoes 
econom'lcas 

o b, Questoes 
SOCialS 

Muito 
liberal 

Muito 
conservador(a) 

ID2D\D~D~D 

ID,D\O~O~D 

NOTAS SOBRE A METODOLOCIA 

01, Em geral, quao salislelto(a) voce diria estar 
com sua vida atual? Dina que eSla. 

to Muito salisfeilo(a) 

20 Razoavelmente sallslelto(a) 

30 Nem satis/ello(a) n8m insatis/el\o{a) 

40 Melo insalis/eito(a) 

50 MUlto insalisfeito{a) 

D2 As proximas pergur'ltas referem-se a sua salis
fayao em di/erentes areas de sua vida. Em rela¢o 
a cada area listada, H'ldlque 0 grau de ~ 
que voce extrai dela 

02a. Quanla Salis/a9ao voce obtem com a cidade ou 
local em que vlve? 
to Enorme 

20 MUlla 

3D Bastan!e 

40 Uma dose razoavel 

50 Alguma 

60 Pouea 

70 Nenhuma 

02b Quanta sallsfayao voce extral de suas ativida
des nao ligadas ao trabalho. como passatempos e 
assim por diante? 
1 0 Enorme 

20 Muita 

3D Bastante 

40 Uma dose razoavel 

50 Alguma 

60 Pouea 

70 Nenhuma 
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02c. Quanta satisfayaovoce extrai de sua Vida tami
liar? 
10 Enorme 

20 MUita 

30 BaSlanle 

40 Uma dose razoavel 

50 Alguma 

60 Pouea 

70 Nenhuma 

D2d, Quanta sallsfayao voee extral de suas amlza
des? 

10 Enorme 

20 Muita 

3D Bastante 

40 Uma dose razoavel 

50 Alguma 

60 Pouea 

70 Nenhuma 

02e. Quanta satisfa980 voce extrai de seu estado 
tisico e de saude? 
10 Enorme 

20 Muita 

30 Bastante 

4 0 U ma dose razoilVel 

50 Alguma 

60 Pouca 

70 Nenhuma 
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Voce e ... 

1 0 Casado(a) 

20 Amaslado(a) com alguem (vlvendo em 
regime conjugal) 

30 Vluvo(a) ] 
40 Separado(a} 

SaRe para D6 
50 Dlvorclado(a} 

60 8oltelro{a} (nunea se casou) 

D4. Qual e 0 grau mais alto de instruifao allngldo 
par seu c6nluge ou companheiro(a)? 

10 Menos que 0 curso secundario 

20 Formacaosecundaria 

30 Parte de um curso de graduaCao 
profisSlonalizante 

40 Bacharelado 

50 Parte da pos-graduacao 

60 Mestrado 

70 Formacao e~ direito (bacharel ou doutorja]) 

80 Formacao em area medica (mediclna. 
odontologla. veterinarla etc.) 

90 Doutorado 

1000ulro-Especlf!que .. 

D5. Seu conjuge ou companhelro(a) exerceu atlvi
dade remunerada (ou lucrativa) em algum periodo 
de abril de 1995? Incluem-se aqui 0 trabalho como 
autonomo au a ausencia tempon;,ria do emprego 
(por exemplo, por doen!f\l, lerias ou licenca-mater
nidade/patemidade). 

108im 

20 Nao 

D6. Quantos lilhos (inclusive adotivos e/ou entea
dos) voce ja teve? 

10 Nenhum 
Numero de tilhos 

o CURSO DO RIO 

LJ or avor. aSSlnale :.~t.re as :a~~goflas abalxo 
a que melhor representa SUA PR6PRIA renda bru
ta anual em 1995. Inclua os rendimentos do traba
Iho. a recelta liqulda de empresas. arrendamentos 
ou aluguels. pens6es ou proventos da seguridade 
social 

oNAO inclua as rendimentos de dividendos, JU
ras. au de outros fami/iares, como a c6nJuge au 
companheiro(a): estes serao ineluidos na per
gunta seguinle 

10 Menos de 1.000 dolares 

201.000a9.999dolares 

3D 10.000a 19.999d61ares 

4020.000a29.999dolares 

5030.000a49.999dolares 

60 50.000 a 74.999 dolares 

70 75.000 a 99.999 d61ares 

80 100.000a 149.999d61ares 

90 150.000 a 199.999 d61ares 

100 200.000dolares ou mals 

DS. Porlavor. aSSlnale entre as categOflas abaixo a 
que melhor representa 0 total de sua renda fami
liar bruta anual em 1995. 

-/nclua todas as fOnles Irstadas em 07 e tam
bern as rendlmentos de diVIdendos oUJuros e a 
renda aufenda por seu conJuge ou 
companheiro(a) 

I 0 Menos de 1.000 d6Jares 

201.000a9.999dolares 

3D 10.000 a 19.999d61ares 

4020.000a29.999dolares 

50 30.000 a 49.999 dolares 

60 50.000 a 74.999 d61ares 

7075.000a99.999d6Iares 

80 100.000 a 149.999 d61ares 

90 150.000a 199.999d61ares 

l00200.000d6laresoumals 

NorAS SOBRE A METODOLOGIA 

D9. Voce exerceu atividade remunerada ou lucrati
va. em regime de horario integral. durante todo 0 

anode 1995? 
'IncIUI-se aqUi 0 trabalho autOnomo ou a ausen
cia temporana do emprego (par examplo. por 
doenr;a, fSrlas 01.1 Itcenr;a-matemidade/paterm· 
dade). 

Ie Sim-SALTEparaOl0 

20 Nao 

D9a. Qual/ol 0 uttimo ano em quevace exerceu uma 
atividade remunerada ou lucrativa, em regime de 
horano integral. durante 0 ana inteiro? 
19 1.1 J 

Aco 

D9b. Por/avor. aSSlnale entre as categoroas abalxo 
a que melhor representa SUA PR6PRIA renda 
bruta anual durante 0 ana indicado em D9a 

·/nclua apenas as fomas /istadas em 07. 

1 0 Menos de 1.000 dolares 

20 1.000a9.999dolares 

30 10.000 a 19.999d61ares 

4020.000a29.999d6Iares 

5030.000a49.999d6Iares 

60 50.000a 74.999d61ares 

70 75.000 a 99.999 d61ares 

80 100.000a 149.999d61ares 

90 150.000 a 199.999d61ares 

100 200.000 dOlares ou malS 

Dl0. Em abril de 1995. voce era: 

Cldadilo(ij) norte_americano(a) 

10 Nato(a) 

20 Naturallzado(a) 

Nao cldadijo(ij) nqrle.amerICilDo(a) 

10 Com vista permanente de resldencla nos EUA 

20 Com visto temporaflo de resldencia nos EUA 

3D Residindo fora dos Estados UDidos 

Dl1. Voce se considera: 

10 Negro(a), nao hispanico(a) 

20 Negro(a). hispanico(a) 

3D Branco(a). nao hispanlco(a) 

40 Branco(a}. hISpaDlCO(a) 

50 ASlatico(a} ou das ilhas do Pacifico 

60 indio(a) ou nascido(a) no Alasca 

012. Voceedogenero 

I 0 Masculino 

20 Feminino 
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D13. Temos a seguir algUmas perguntas sobre 
seus pais na epoca em que voce S8 candldatou a 
mstltu1c6es de graduacao (por exemplo. durante 
sua ultima sene no curso secundarlO) 

• Durante seu ultimo ano no curso secundario, 
qual era 0 grau mais alto de instruyao atingido 
por seu QID? 

1 0 Menos que 0 curso secundario 

20 FormaCaosecundaria 

3D Parte de um curso de 9raduacao 
protissionalizante 

40 Bacharelado 

50 Parte da p6s-graduayao 

60 Mestrado 

70 FormaCao em dire ito (bacharel ou doutor[aJ) 

80 Formalfao em area medica (medlclna. 

odontologia. veterinaria etc.) 

90 Doutorado 

1000utro-Especifique: __ 

110 Naosei 

DI38. Seu pai exerceu alguma atlvldade ramunera
da durante seu ultimo ano do curso sacundano? 

10 Sim 

20 Nao-SALTEpara014,napagina 16 

D 130. Que tipo de alividade seu pai exerCI8, ou seja. 
qual era a ocupacao dele na epoca? Por favor, es· 
pecifique 0 maximo possivel. incluindo qua/quer 
area de espscialrzar;ao 

Exemplo: Professor(a) do enSInO secundario- Ma

lematica 

---------~-~ -_.-
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014. DUrante seu ultimo ano no curso secundario, 
qual era 0 grau mais alto de Instru~ao atlngldo por 
sua mae? 
, 0 Menos que 0 curso secundarlQ 

20 Formayaosecund3r1a 

3D Parte de urn curso de graduao;:ao 
proflssionalizante 

40 Bacharelado 

50 Parte da pos-graduar;:8.o 

60 Mestrado 

78 Formaqao em dirello (bacharel ou doulor[a]) 

B 0 Formao;;ao em area medica (medicina, 

odontologla, veterinaria etc,) 

90 Doutorado 

10D Outro-Especifique:,---~_~~~_ 

110 Nao sel. 

D14a. Sua maeexerceu alguma atividade ramune
rada durante sew ultimo ano do curso secunda rio? 

10 Sim 

20 N?IO - SALTE para 015 

o 14b. Que tipo de atlvidede sua mae exerCia. ou 
saja, qual era a ocupar;:ao dela na epoea? Porfavor, 
especiflque 0 maXimo possivel, rnclumdo qua/quer 
area de especializar;i!lO 

Exemplo: Professorial do ensino secundario - Ma
tematlca 

015 Oepols de com pilar e anallsar os dados, pre
pararemos urn resumo dos resuttad.os para dlstn
bUIQao. Voce gostana que Ihe envlassemos uma 
copla desses resultados? 

10 Sim 

20 Nao 

o CURSO DO RIO 

016. E comum os queslionarios nao permitlrem que 
os respondentes nos falem de sua ex~nencla corr: 
suas pr6prias palavras. Visto ser posslvel que voce 
lenha tido experiencias na faculdade que surwa~ 
e/eitos mportantes em sua vida, mas sobre as quais 
nao pergunlamos, utilize 0 espaqo abalxo para nos 
falar dessas outras experienClas unlverSltanas. 
Quaisquer outras idelas au comentanos sobre a 
faculdade tamb9m serao bern recebldos e aprecla
dos. Anexe outra lolha. se necessarlo 

Obngado par haver preenchido 0 questiomino 

Porfavor, devolva oformulano preenchido n~ enve
lope-resposta anexo, com a franqula postal)a pa~a. 
Se hOLNer perdido 0 envelope, nosso endereQo e: 

The Andrew W. Mellon Foundalion 
c/o Mathematica Policy Research. Inc 
P.O. Box2393 
Pnnceton, NJ 08543-2393 

NOTAS SaBRE A METODOLQGIA 

LlSTA DE CAMPOS DE OCUPAQAO 

01 Padre, outro trabalhador relfgioso, assistente social 
02 ServlQOs de escrit6rio/apoio (par exemplo, secretano[a), recepcionista, gerente de escritorio, 

escntunirio[a] contabil. caixa bancario[a], encarregado[aj de reglstro de dados) 
03 ServiQos de computaltao 

•• Consultor(a) ? escolha 0 c6digo que mais se aproxime de sua area habitual de consultona 
04 Educayao - pre-eSCOlaiprimario/secundario (professorla), orientador[aj) 
05 Educayao - p6s-secundario (professorial, orientador[aj) 
06 Engenharia e arquitetura (inclui teen alogia de engenharia e lecnicos de engenharia) 
07 Cargo executivo/gerencialladministrativo 

08 Serviltos financeiros (por exemplo, banqueirolal, corretor[a] de valores, gerenle de inveSllmentos) 
09 Saude - medicos, dentistas. veterinarios 
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10 Outras atlvidades de saude (por exemplo. enfermeiro[a], terapeuta, farmaceutlco[a]. tecnico[a] de saude) 
11 Seguros 
12 Direito (por exemplo, advogado[a], JUlzlJuizaj 
13 Consultoria administrativa 

14 ComerciaJiza~ao e vendas (propaganda. venda de Imoveis. vendas e serviqos no varejo) 
15 Fortras Armadas 

16 Ciencias naturais e matematicas (por exemplo. quimico[a], biologo[a), estatistlco[aJ). excluidos 0 ma 
gisterio e a area medica. Ver c6digos 04 e 05 quanto ao magisterio, 09 e 10 quanto a area medica 

•• Assistente/auxiliar de pesquisa ? escolha a c6digo que mais se aproxime de seu campo 

17 Ciencias sociais (par exemplo. soci610go[al. economista, bibliotecario[a]), excluido 0 magisterio. Ver 
codigos 04 e 05 quanto ao magisterio 

18 Escritor(a), editor(a), artista, ator/atriz e desportista 

19 Qutras ocupa90es (por exemplo. bombeiro. policial. cozinheiro[a], oPerarlo[a] da constru9ao civil. 
mecanlcola], alfaiale etc.) 

20 Executlvo(a} chefe (Presidente, Dlretor-Gerente) 

21 Gerente geral 

22 Flnanltas 

23 Chefia de centro de investimentos 

24 Prodw;:aolengenharialsistema de gerenciamenlo de informaltoes 

25 Comerclalizal(8:olvendas 

26 Recursos humanos 

27 Area Juridlca 

28 RelaQOes publicas/com unilanaslgovernamentais 

29 Pesquisa e desenvolvlmento 

30 Outras funltOes executivaslgerencialsladminislralivas 
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DOCUMENTO A.2 
Perguntas do Levantamento de 1989 sabre a Intera9ao 

A 13. A escola em que sa cursa a graduacaO pode ser urn lugar ende S9 conhecem pessoas de origens 
drterentes. Com base em suas experiencias da gractuac§o, voce conhecau pessoas dealguma das categorias 
abalxo? As pessoas que S8 enquadrarem em mais de urna ca/egona (por examplo, um[a] colega de quarto 
muito ricola), originario[a] da Italia) poderao sar assinaladas mais de urna vez. 

Part&A -Parhl'B 
'Onde:vOI$-¢M_~e'u V~c\leQqua 

Quando cursava a @$6siestudariteS?' COOhElcerJaIl 
gradua~ao, voce travou conheel- .A$A:fl/#ill' tllit"$, 4$: ~QJtIfla$,' doi~,ou:rn.i$:i:llil$~ 
mento com es\udantes que eram P~Wii1e.ri!~$: ilm -cadll!· "(itgorn. EiSUJdantes, ql.!ar;go 

mal~,ada com ~$IM~ °e,stava.na graquaQap'? 
• Por Javor, rndlqu~ "SIM" ou ''NAO" • .Marqr;a "NAO~, sji' 8Q 

para cada calego"a abarxo Em 'fwrJ!Ittr~"'l!riI<lr;c'¥m 
cada calego"a Bssrnalada "SIM ~~lla,;ta,,-cat./1,gr:t'ia 

querta responder as Parras A e 8 
~ ," ~~'do.,,~,~. Cult'"' -. t"""'~' ~(6M', .. ~ ... -. oilfoKiailo~ ," ~,~ ~''lI'~,'~~IIU't ..~ .>;tno<;umo-

00 ~ IWdO,' .. 40''I''''rio, ' :rnVlOlj t<iclal. WlatU "" "' 
10 Oe uma regiao 

diferente nos EUA? , 20 , '0 '0 

20 De um paisdiierente? 20, 10 to 

3D De umafamilia mUlto 
rnais rica do que a sua? 2" '0 ;0 20 3D '0 50 20 1:1:): 

40 De uma familia muito 
mais pobredo que a sua? 20 , 10 'to 20 10 '0 50 20 ,1.0 

50 Muito mais conservadores 
que voce em termos pOliticos? 20, '0 aO .0 '0 20 to 

60 MUlto mais liberals que voce 
em termos politiCOS? . 20 , '0 10 2~ 3D 40 '0 20 10 

70 De um grupo racialdiferente 
do seu? (Deixe em branco seu 
proprio grupo racia~ . 20 • 10 10 m '" 40 SO 20 '0 

a. Afncano-arnericanosou negros? . 20 , '0 10 '0 '0 40 ,s-p' '" 10 

b ASlallCOS ou aSlatlco-arnericanos? . 20 , '0 10 20 '.0 40 ,0 20 10 

c Hlspanrcos? 20 , '0 '0 20 30 '0 '0 20 10 

d.lndIOS? 20' '0 10 20 '0 40 50 20 '0 

e. Brancos? 20' '0 10 20 3D .0 50 '0 10 
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A 16. Desde que salu do curso de graduayao. In/orma se voce travou conhecimento com algum dos seguintes 
IlpeS de pessoas. As pessoas que se enquadrarem em rnaisde urna calegon'a (porexernplo, um[a] colega de 
Irabalho polilic.amente liberal. originario[a) de Bali) poderao ser assinaladas mais de uma vez. 

Parte A ParteS 
Ondev0c6conh~~ Voce chegQU a 
~ssas passOa,s? eonhecer iWD. 

• Por favor, rndlque "SIM" ou "NAO- ~As"inaJe, I~s ./,1$ c<.l'iurll.lS duas ou rnais dauall 
para cada calB90ria abalxo Em ,AArtill?ljt~$: $fT,r~'tj1l J;~~Ofjll P~~!,~0fW1 
cada categ,,,,a assmalada "$IM", ~l'Cai;41\;:Om, '~s:tM~ ~ fl4srqlM "N'AO~' ~e,' so 
queira responder as Partes A e B 6oUY6rii!i:u~#'fI~rt'~~' 

~S:'~:d~" (:./,Il(tridrr~ 
C'\"::::;,. 

'9~' ;:,&It " , :aw~i~:: 
," o"'iIl"'l"'~ '''UJ~ wmu<lij'Mo, 

~;;.;C~i. '''!II .. g~ ,0<1>11<l1l1I1 ," ~i • .,." -~ 00 ~ ii)o,:';. 11lC~ laou~OO "'" ~ 

lODe uma regl.10 
dlferente nos EUA? . 20, , 0 10 ,,20 30 '0 10 

20 De um pars dlferente? 20 , '0 1,0 '0 '0 20 '0 

3D De uma familia muito 
rnais rica do que a sua? ,", 20 , '0 10: io '0 20 10 

40Deumafamiliamurro 
maispobre do que a sua? . 20. , 0 '0 20 3D 20 10 

50 Muito mais conservador9S 
que voce em termos pOliticos? 20, 10 10 ~to '0 20 10 

60 MUlto mals liberalS que voce 
em termos politicos? 20, '0 10 ,0 '0 '0 ,0 

70 De um grupo raCla/diferente 
do seu? {Delxeem branco seu 
proprio grupo racia~ 20, , 0 10 '" 30 2C 10 

a. Africano"americanos ou negros? 20. , 0 m '0 3D 20 '0 

b. Asiatlcos ou asia/ico-americanos? 20 , 10 iO" ~,o '0 20 10 

c_ Hispanicos? . 20 • '0 ;,-ri' ,p ;-io '0 10 

d. indios? 20 • '0 10 ,a ,~o 20 1Q 

e Brancos? . 20, '0 10 .'0 30 '0 10 
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Notas do original e/ou de tradw;:ao: 

* 0 Apendice A foi preparado por Thomas 1, Nygren e Stacy Berg Dale, 

I, No texto, as referencias ao "Banco de Dados Gradua~ao e Experiencia Poste

rior" geralmente abrangem todos as seus componentes, inclusive as arquivos 

secundarios de dados. 

2, Quatro dessas ins[irui~6es sao faculdades e universidades historicamente negras 

(FUHNs): Howard University, Morehouse College, Spelman College e Xavier 

University of Louisiana. A amilise dos dados dessas quatro institui90es ficou 

fora do ambito deste estudo, que se interessa apenas pelas faculdades e univer

sidades que matriculam urn numero substancial de estudantes brancos, assim 

como estudantes vindos das minorias, Os dados das Dutras duas instituirroes, a 

Universidade de Notre Dame e a Universidade Georgetown, estavam incomple

tos quando nossa analise foi realizada, A coorte de ingresso de 1951 nao apare

ee na Tabela A,I, uma vez que este estudo concentra-se quase exciusivamente 

nas duas coortes mais recentes; em todas as 28 instituirroes, menos de 1% dos 

matriculandos de 1951 eram sabidamente provenientes de minorias, 

3, Em 1989, rodas as sete faculdades eram co-educacionais; em 1951, quatro das 

faculdades admitiam somente homens (Hamilton. Kenyon, Wesleyan e 
Williams), 0 que tam bern acontecia em quatro das universidades (Emory, 

Princeton, Columbia e Yale), Em 1976, somente Columbia continuava a ser 

exclusivamente masculina, 

4. Identificar os membros das coortes de ingresso nem sempre foi tare fa simples, 

uma vez que a maioria das escolas organiza seus registros pelas turmas de 

forman dos, e nao pelas coortes de ingresso, Em varios casos, os cataJogos dos 

calouros ou as listas telefOnicas foram a dnica fonte dessa informar;ao. 

t 1, Os letter winners sao estudantes que recebem urn emblema com a forma da 

inicial da instituirrao de ensino, conferido como premio por alto desempenho 

em esportes estudantis, especial mente em competirroes interuniversitarias, (N. 

da T,) 

5, Em 1951, nao foi usada nenhuma amostragem dos estudantes, uma vez que 

todas as instituirroes tinham coortes de ingresso com men os de 2,000 alunos, 

Com respeito a Universidade Estadual da Pensilvania, incluiu-se toda a coorte 

de ingresso de 1989, 

6, U.S, Departmem of Education [Ministerio da Educarrao dos Estados Unidos], 

1989. p. 174. 

7, Ver no Apendice B a definirr3.o das categorias e a lista das instituir;oes inclufdas 

em cada categoria, 

12, 0 ACT e 0 American College Test. ou Teste Universitario Norte-americano, 

(N. da T,) 
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[3. Sociedade honoraria formada por alunos das faculdades de ciencias c humanida

des que obtem excelente desempenho escoJar, fundada em 1776. (N, da T,) 

8, Par exemplo, os anuarios da decada de 1970 freqUentemente traziam fotogra

flas dos participantes de varias atividades, mas, muitas vezes, nao 0:. identifiCa

vam pelo nome (estabelecer a correspondencia entre pessoas com base em suas 

fOlOgrafias era inviave!, se n50 impossfve)), Mesmo nas melhores circunst5.n

cias, nao e facil determinar se os registros dos anwirios sao completos, 

9, Para informarroes sabre a Levantamento Social Gera!, ver National Opinion 

Research Center (1997), Sobre 0 levantamento do COFHE, ver Consortium on 

Financing Higher Education (1992), Quanto ao Curso Secundario e Formarrao 

Posterior, ver U,S, Department of Education (1986), 

10. A principal mudanrra introduzida no questiomirio, depois do estudo piloto da I" 

Leva, foi 0 acn:scimo de perguntas mais detalhadas sobre varios campos de 

satisfarruo com a vida, Uma pergunta referente a candidatura a outras institui

rroes tambem foi substancialmente revista. Outras mudanrras escJareceram a 

linguagem das perguntas e simplificaram as normas sabre as que deveriam ser 

saltadas, 

I I, Metade dos respondentes do estudo piloto da I" Leva foi solicitada a indicar se 

gostaria que fosse feita uma doarrao de cinco d61ares para 0 fundo de ex-alunos 

de sua instituirr3.o, ou para uma de quatro instituir;6es de caridade nac!onais, Os 

fndices de resposta dos matriculandos a quem foi oferecido esse incentivo nao 

foram superiores aos dos outros matriculandos, donde se abandonou a idcia de 

usaf esse tipo de incentivo, 

12. Uma outra carta foi remetida aos africano-americanos na 2" Leva e na 2' Leva 

B. assinada por William Gray, presidente do UNCF/The College Fund, 

13, No levantamento da coorte de ingresso de 1989, urn numero significativo de 

individuos nao tinha telefone, ou tinha numeros nao inclufdos na lista. embora 

se acreditasse que seus endererros eram vaiidos, Esse grupo recebeu outro cartao 

de lembrete, individualizado com 0 nome de sua escola, 

14, Essas 17 instituirroes foram: Bryn Mawr College, Duke University, Kenyon 

College. University of Miami (Ohio), University of Michigan (Ann Arbor), 

University of North Carolina (Chapel Hill), Oberlin College, University of 

Pennsylvania, Pennsylvania State University, Princeton University, Stanford 

University, Vanderbilt University, Washington University, Wellesley College. 

Wesleyan University, Williams College e Yale University, 

15, Houve outras pcquenas alterarroes; por exemplo, houve perguntas sobre do!s 

empregos depois da facuJdade, e nao tres, como no primeiro questionario. 

! 6, Para as escolas em que fizemos uma arnostragem da coorte de ingresso (em 

1976, as quatro universidades publicas, e, em 1989, todas as instituirr6es, exceto 

as faculdades de ciencias e humanidades), 0 denominador foi 0 numero de 

matriculandos da amostra, 
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17. Em alguns casas, e diffeil saber ao certo se um matriculando foi ou nao 
localizado. Por exemplo, quando urn questionario niD era dcvolvido pelo 

correia mas nao havia urn numero de tclefonc listado para 0 individuo no 

local em questao. presurniamos que ele nao morava hI. Mas e passive] que a 

pes&Ou rculmen!e morasse naqucle enden:<j=o c nao tivesse telefone, 

18. Como cxplicado no Capitulo 2 e no Apendice B, 0 sratus s6cio-economico 

baseia-sc na rcnda e na inslru<rao dos pais. 

19. Como descrevemos na seqao anterior, fizeram-se tentativas de localizar lodos 

as matriculandos, inclusive os que nao tinham enderer;o atual nos :lrquivos dos 

cscritorios de ex-aiunos, us an do tadas as informar;6es disponiveis. 

20, Para informar;6es sobre os padr6es gcralmcnte inferjores dos indices de respos

ta a levantamentos entre as afro-american os, ver Krysan el at" 1994, 

2 I. Fizcmos a mcsma analise corn respeito a coorte de ingresso de 1989 e obtive

mos resultados substancialmente semelhantes, 

n, Ao todo, 93% dos diplomados e 79% dos nao diplomados receberam 0 questi

on,irio, 

23. Algumas informal):oes importantes foram colhidas em tn!s instituiyoes com far

tos' hist6ricos suplementares sabre ex-alunos, Pedimos que c!as nos fornecessem 

qualqucr informar;ao disponivel sobre a ocupar;ao e os graus universirarios avan

r;ados dos nao respondentes, Nao por coincidcncia, muitos dos que nao rcsponde

ram a pesquisa lambem haviam perdido 0 contato com as cscolas em que tinham 

cursado a graduar;ao. Enrretanto. essas institui~6es tin ham informar;oes 

empregaticias sobre 4 I % a 53% dos nao respondentes, muitos dos quais tinham 

tHulas profissionais que indicavam cargos bern remunerados (por exemplo, 

cnrdiologista, neurologista. engenheiro senior de programar;ao etc,), Alem disso, 

cerca de 25% desses nao respondentes informaram a suas institui~oes de gradua

qao haver obtido diplomas de grnus universit5rios avanqados. Sabemos tambem. 

peln experiencia da MPR nas lenlalivas de estabelecer contato com os n50 

respondentes, que alguns dos indivfduos mnis diffceis de encontrar estavam exer

cendo a medicina, e a soubemos em vista de seus horarios apertados e dos assis

rentes que barravam 0 acesso a seus superiores, A partir desse dado, reconhecida

mente aned6tico, illferimos que nao fora a simples falta de sucesso educacional 

ou profissional que havia impedido muitos consultados de responder a pesquisa, 

t4. No originaL community college, Institui~ao de ensino posterior ao curso se

cundario e que. tal como 0 junior college, lambem oferecc cursos de dois all os 

que sao profissionalizante ou equivalentes ao cicio basi co da graduar;ao. porem 

enfatiza mais os currfculos profissionalizantes que os academicos. volta-se para 

uma comunidade (que as vezcs a financia, em parte) e e mantida pelo governo. 

(N, do T,) 

24, A conclusao do NORC de que os respondentes tinham renda superior ados nao 

respondentes foi corroborada por compara90es que fizemos entre a amostra do 

1 
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grupo de controle e os dados do reccnseamento norle-americano de 1990: a 

renda media e os nfveis de instrUl;ao de grupos companl.veis no (;enso eram, em 

geraL urn pouco mais baixos, Parte da explica<;ao talvez csteja no fato de a 

amosrra do NORC haver excluido pessoas ~em telefone, 0 que tenderia a intro

duzir uma dis(of(,:ao soclOecon6mica ascendente na amostra, 

15, As principais exceqoes Sao alguns alunos esrrangeiros e alguns candidatos a 

instituiqoes do meio-oeste que aceitam os escores do Teste Universitario Nor

te-americano (ACT) (aplicado pelo Programa Norte-americana de Testes 

Universitarios [American College Testing Program]) ou os escores do SAT, 

26, Para uma descri~ao campi eta desse projeto de pesquisa em andamcnto, ver 

Astin et at, (1997), 



Apendice B 

Notas sobre a metodologia* 

o Apendice B descreve as metodos de analise usados neste estu

do. A primeira parte versa sabre as questaes metodol6gicas gerais 

que afetam a estudo como urn todo. As demais abardam questaes 

especificas de determinados capitulos. 

Quest6es metodo16gicas gerais 

Esta parte come9a par uma observa9ao sabre a usa de pesos 

amostrais e as defini~6es de dais constructos centrais empregados 

neste estudo - a seletividade institucional e 0 status s6cio-economi

co. Discutimos em seguida a analise de regressao e nosso metoda 

para caleular a ajuste de probabilidades. No fim da se9ao, descreve

mas nossa abordagem geral da cria9ao de modelos de regressao. 

Pesos amostrais 

Como foi explicado no Apendice A, a arquivo de dados institucionais 

eo arquivo de dados de levantamento incluiram a totalidade das coortes 

de ingresso da maioria das escolas do universo G&EP, mas foram 

construfdos a partir de amostras de algumas instituivoes. Todas as 

tabelas e analises de regressao apresentadas no texto usaram pesos 

amostrais apropriados, a fim de que as resultados representassem com 

exatidao a totalidade da coorte de ingresso de cada institui9ao. Os pe

sos institucionais e os pesos do levantamento sao iguais aD inverso da 

probabilidade de inclusao na amostra. 0 peso institucional foi usado 

em tadas as amilises em que 0 resultado de interesse era uma variavel 
institucional (par exemplo, as percentis de classifica9ao nas turmas, a 

escolha da irea de especializa9ao etc.). Em todas as tabelas e analises 

• o Apendice B foi preparado por Thomas I. Nygren e Stacy Berg Dale . 

469 



470 o CURSO DO RIO 

de regressao que envolviam variaveis do levantamento (por exemplo, 

renda, satisfa9ao com a vida etc.), usamos um peso igual ao produto 

do peso do levantamento pelo peso institucional. (A amostra do levan

tamento foi extraida da arnostra institucional, donde a probabilidade de 

ser escolhido no levantamento estava condicionada ao ser escolhido na 

amostra institucional.) A prop6sito das implica90es do uso de pesos 

amostrais na analise de regressao, ver DeMouchel e Duncan (1983). 

Seletividade institucional 

As 28 institui90es do universo Gradua9ao e Experiencia Posteri

or foram agrupadas em tres categorias de seletividade, baseadas no 

escore medio global dos novos calouros no SAT.' Embora nao sejam 

a unica medida possivel da seletividade, os escores no SAT sao os 

mais consistentes e mais fartamente disponfveis, e cremos constitu

irem uma medida razoavelmente exata da qualidade academica geral 

das turmas que ingressam nas institui~6es. 0 escore media das no

vas turmas no SAT tambem serve de substituto de outras caracteris

ticas da institui~ao. Em geral, as' escolas que atraem estudantes com 

escores altos no SAT disp6em de mais recursos financeiros do que 

as autras, 0 que tende a afctar a oferta de ajuda financeira e Dutras 

servis:os de apoio, assim como 0 tamanho das turmas e as instala~5es 

de bibliotecas e laborat6rios. Tambem se pode esperar que os esco

res dos novos calouros no SAT tenham uma correla9aO positiva com 

a qualidade geral do corpo docente. Assim, podemos presumir que a 

rela9ao entre a seletividade institucional e varios tipos de efeitos (in

dices de diploma9ao, obten9ao de graus universitarios avan<;ados, 

renda e assim por diante) seja afetada por todo esse conjunto de 

fatores, e nao apenas pelos escores medias no SAT, em si mesmos. 

Escolhemos as Iinhas demarcat6rias entre as categorias no SAT 

c1assificando as 28 institui90es e identificando os pontos de corte 

"naturais" que criariam os grupos mais homogeneos (reconhecendo 

que tais c1assifica~6es, inevitavelmente, correm 0 risco de arbitrarie

dade)2 As categorias foram assim definidas: 
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• 

SEL-l: institui,oes em que 0 escore medio global das novas tur

mas no SAT correspondeu a 1.250 ou mais em 1976 e 1.300 ou 

mais em 1989; 
SEL-2: institui90es em que em que 0 escore medio global das 

novas turmas no SAT correspondeu, em 1976, a um minimo de 

1.125, porem menos do que 1.250, e, em 1989, a urn minimo de 

1.150, porem menos do que 1.300; 

5EL-3: institui,6es em que em que 0 escore medio global das 

novas turmas no SAT ficou abaixo de 1.125 em 1976 e de 1.150 

em 1989. 

As institui<;5es inclufdas em cada categoria encontram-se relaci

onadas na Tabela B.1.' As defini,oes das categorias deslocam-se 20-

25 pontos para cima entre as duas coortes, em virtude do aumento 

de seletividade ocorrido entre 1976 e 1989 nas escolas do G&EP. A 

!ista de institui90es enquadradas em cada eategoria tambem exibe 

uma ligeira varia<;ao entre as duas coortes. 

Status socio-econ6mico 

Criamos tres categorias de status socio-econ6mico (SSE) ~ bai

xo, media e alto -, que pretenderam captar, ao menDs em linhas ge

rais. 0 meio s6cio-economico em que cada aluno foi criado. Usamos 

dois criterios para a inclusao dos alunos numa categoria de SSE: a 

rcoda familiar e 0 grau de instru<;ao dos pais. Nossa categoria de 

baixo SSE compoe-se de estudantes provenientes de familias em que 

nem 0 pai oem a mae se bacharelaram e que tiveram rcoda familiar 

anual inferior a 10.000 d61ares em 1976, ou a 22.000 d61ares em 

1989; a categoria de alto SSE eompoe-se de estudantes de famflias 

em que ao menos um dos pais tinha 0 grau de bacharel e em que a 

renda familiar foi superior a 30.000 d61ares em 1976 ou a 70.000 

d61ares em 19894 A categoria de status s6cio-econ6mico medio' 

compoe-se de todos os demais estudantes sobre quem dispusemos 

de informa,6es acerca do SSE (ou seja, os que nao atendiam aos 

criterios para as categorias de SSE alto ou baixo). 
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No intuito de col her informa,6es sabre a SSE do maior numera 

possivel de matriculandos do G&EP, reunimos as dados sabre a 

renda e a instrw;ao parentais constantes nos registros institucionais 

do G&EP, no levantamento G&EP, no questiomirio do Prajeto Coo

perativo de Pesquisas Institucionais (CIRP), aplicado pelo Instituto 

de Pesquisas do Ensino Superior, e no Questiomirio Descritivo Es

tudantil da Diretoria de Exames de Admissao Universitarios (ver a 

descri,ao dessas fontes de dados no Apendice A). Usando todas as 

quatra fonte, pudemos determinar a renda familiar e a grau de ins

tru,ao parental de 71% dacoorte de ingresso de 1976 e 82% da de 

19896 Os estudantes sabre as quais faltaram dados acerca da ins

trU(;ao dos pais au da renda familiar foram incluidos na categoria 

"SSE nao disponivel". Uma vez que as percentagens em que falta

ram informa,6es sabre a SSE foram consideraveis (29% da coorte 

de 1976 e 18% da de 1989), incluimos uma variavel "SSE nao dis

ponfvel" em todas as nossas analises de regressao. 

Para construir pontos de referencia nacionais, usamos os re

censeamentos norte-americanos de 1990 e 1980, a fim de determi

nar a distribui,ao do SSE das familias com filhos de 16 a 18 anos, 

usando as mesmos dais criterios. Como a censo de 1980 informa a 

renda familiar de 1979, elevamos as patamares de rend a de 1976 de 

acordo com a Indice de Pre,os ao Consumidor; a limiar revisto de 

baixa renda da popula,ao do censo de 1980 ficou em 12.800 dola

res anuais, enquanto 0 limiar revisto de alta renda correspondeu a 

38.300 dolares. (0 censo de 1990 informa a renda de 1989, de 

modo que nao houve necessidade de ajustes.) A Tabela B.2 mostra 

as percentagens da popula,ao do G&EP e a popula,ao nacional cor

respondente enquadradas em cada categoria de SSE, assim como 

as percentagens que atendem a cada criterio individual do SSE. 
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Tabela B.t: Institui\=oes Incluidas em Cada Categoria de Seletividade 
Institucional; Coortes de Ingresso de 1976 e 1989 

Coorte de Ingresso de 1976 

SEL-I Bryn Mawr College 

PrincelOn University 

Rice University 

Stanford University 

Swarthmore College 

Wesleyan University 

Williams College 

Yale University 

SEL-2 Barnard College 

Columbia University 

Duke University 

Hamilton College 

Kenyon College 

Northwestern University 

Oberlin College 

Smith College 

Tufts University 

University of Pennsylvania 

Vanderbilt University 

Washington University 

Wellesley College 

SEL-3 Denison University 

Emory University 

Miami University (Ohio) 

Pennsylvania State University 

Tulane University 

University of Michigan 

(Ann Arbor) 

University of North Carolina 

(Chapel Hill) 

FOnTe: Graduar;ao e Experiencia Posterior. 

Coorte de Ingresso de 1989 

Bryn Mawr College 

Duke University 

PrincelOn University 

Rice University 

Stanford University 

Swarthmore College 

Williams College 

Yale University 

Barnard College 

Columbia University 

Emory University 

Hamihon College 

Kenyon College 

Northwestern University 

Oberlin College 

Smith College 

Tufts University 

University of Pennsylvania 

Vanderbilt University 

Washington University 

Wellesley College 

Wesleyan University 

Denison University 

Miami University (Ohio) 

Pennsylvania State University 

Tulane University 

University of Michigan 

(Ann Arbor) 

University of North Carolina 

(Chapel Hill) 

Notas: Quanto a 1976, "SEL-I", ··SEL-2" e ··SEL-3" indicam as institui(j:oes cujos 
matriculandos obtiveram no SAT urn escore global medio de 1.250 ou mais, 1.125-
1.249 e abaixo de 1.125, respectivamente. Quanto a 1989. esses tres niveis indicam 
as instituir;oes cujos matriculandos obtivcram no SAT urn escore global medio de 
1.300 ou mnis. 1.150-1.299 e abaixo de 1.150, respectivamente. 
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Analise de regressiio 

Ao longo do textc, e comum usarmos a analise de regressao 

multipla para caleular 0 efeito de cada variavel explicativa ou inde

pendente numa determinada variavel dependente, mantendo constan

te 0 efeito das demais variaveis. Por exemplo. quando queremos es

timar se sao os homens ou as mulheres que tiram as melhores notas. 

mantida a igualdade das demais condi~6es. e importante fazer 0 con

trole dos escores no SAT, visto sabermos que homens e mulheres 

tern desempenhos diferentes nos testes padronizados. A maioria das 

variaveis explicativas que us amos e categ6rica, como 0 genera (ho

mens au mulheres) all 0 status s6cio-economico (baixo, media au 

alto). Ao se construir urn modelo com variaveis explicativas catego

ricas, uma das categorias deve ser exclufda do modelo de regressao. 

para servir de grupo basal com que comparar as outras categorias. 

As estimativas parametricas devem ser interpretadas em rela~ao a 

esse grupo basaL Assim, a estimativa parametrica de FEMININO (a 

qual se atribui valor I para as mulheres e 0 para os homens) deve ser 

interpretada em rela,ao a categoria omitida, MASCULINO. Do mes

mo modo, as estimativas parametricas do status socio-economico, 

SSE Alto e SSE Baixo, de vern ser interpretadas em rela,ao a catego

ria omitida, SSE Medio. 
Algumas de nossas variaveis dependentes sao contfnuas, como a 

renda au 0 percentil da classifica~ao na lurma; autTas sao bimirias 

(all seJa, tern dais valores, como "diplomar-se" versus "nao se 

diplomar", ou "estar muito satisfeito" versus "nao estar muito satis

feito". Quando analisamos variaveis contfnuas, usamos a analise de 

rcgressao por minimos quadrados (RMQ). OS coeficientes estima

dos num modelo RMQ informam-nos sobre a mudan,a da variavel 

dependente associ ada a uma mudan,a da variavel independente, man

tendo-se constante 0 efeito das outras variaveis do modelo. Por exem

plo. no modelo de RMQ que preve 0 percentil de classifica,iio na 

turma. 0 coeficiente relativo a FEMININO e 8.2. 0 que implica que. 

havendo igualdade entre uma mulher e urn homem no escore do SAT, 
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no SSE e em autras caracterfsticas, a mulher se classificani na turma 
num percentil 8.2 pontos acima do percentil do homem, em media. 

Ao analisarmos variaveis dependentes que nao sao contfnuas, 

mas bimirias, usamos os modelos de regressao logistica. 0 modelo 

logistico baseia-se na fun~ao de probabilidade logistica cumulativa e 
e especificado como 

Probalidade [y I = I] PI = I + ~ (a+',O (l) 

on de PI e a probabilidade de que Y, 0 resultado em questao (por 

exemplo, diplomar-se), ocorra com 0 i-esimo indivfduo; e representa 

a constante de Euler (que e aproximadamente igual a 2,718), a e 0 

parametro de intercepta~ao (ou termo constante), Xi e urn vetor de 

variaveis explicativas (independentes), e 8 e urn vetor de estimativas 

parametricas da cada variavel independente no vetor Xi. 7 Dividindo a 

probabilidade esperavel de que urn evento ocorra pela probabilidade 

esperavel de que nao ocorra, e transformando essa equa~ao por meio 

de logaritmos, temos: 

Logit (P,) = log ( I ~p,) = a + fiX, (2) 

Para obter os parametros a e S, usa-se a estimativa de maxima 

verossimilhan~a, a fim de encontrar 0 conjunto de parametros que 

torn am mais provclvel a ocorrencia dos efeitos observados.8 0 

Iogaritmo da probabilidade de ocorrencia de urn determinado efeito 

(as vezes chamado razao da probabilidade logaritmica) e uma fun~ao 

linear das variaveis independentes. 

Se Pea probabilidade de que urn individuo se diplome. urn mo

deja logistico tipico (simplificado) poderia ser: 

logit (P) = a + 81 FEMININO + 5, SSEBaixo + 8
3 

SSEAlto (3) 

ande FEMININO e igual a I para as mulheres e zero para os 

homens. e SSEBaixo e SSEAlto sao iguais a I para os estudantes 
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provenientes de meios de baixo e alto status s6cio-econ6mico, res

pectivamente, e iguais a zero para todos os outros. as para.metros a, 

6 I, 62 e 63 podem ser estimados atraves de programas estatisticos 

de computador, e os resultados nos permitem preyer 0 logaritmo da 

probabilidade de diploma~ao. Isso pode ser convertido numa estima

tiva da probabilidade de diploma~ao, usando a equa~ao (I). 

No exemplo acima, os pariimetros a, 8 I, 62 e 83 foram estima

dos em 1,22, 0,03, -0,35 e 0,23, respectivamente, de modo que a 

probabilidade de diploma~ao de urn homem de baixo status s6cio

econ6mico e 0,70, caleulada da seguinte maneira (usando as equa

~aes (2) e (3), respectivamente): 

Logit (P) ~ 1.22 + (0.03xO) + (- 0.35xI) + (0.23xO) ~ 0.87 

I 
p= 1+e-o.s7 0.70 

Num modelo logistico, as estimativas parametric as (8) nao tern 

uma interpreta~ao intuitiva simples, porque a variavel dependente se 

expressa em "probabilidades logaritmicas". Para atribuir urn sentido 

mais claro, as estimativas dos parametros categoricos independentes 

podem ser convertidas em "razaes probabilistic as". Primeiro, caleu

lamos a chance de ocorrencia de urn evento, que equivale a divisao 

da probabilidade de ocorrencia de urn efeito pela probabilidade de que 

ele nQO ocorra [PI(I - P)]. No exemplo acima, a probabilidade de 

diploma~ao de urn homem de baixo SSE e de 2,3 para I (0.70/0,30). 

Isso deve ser comparado com 0 exemplo basal, que e urn homem de 

SSE medio. Sua chance de se formar e de 0,77 (caleulada como 

acima, exceto por estipular todas as variaveis independentes como 

zero), don de sua probabilidade de diploma~ao e de 3,4 para I. Para 

caleular a razao probabilistica, dividimos a primeira probabilidade (2,3 

para I) pela segunda (3,4 para I), obtendo 0,68.' Em outras pala

vras, a probabilidade de diploma,ao de urn homem de baixo SSE 

corresponde a 68% da probabilidade de diploma~ao de urn homem de 

SSE medio.'" Nas tabelas dos apendices que apresentam os resulta-
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dos de model os de regressao logistica, mostramos as estimativas 

parametricas e as raz6es probabilisticas. Para identificar 0 exemplo 

basal, tambem listamos as categorias omitidas de todas as variaveis 
categoricas nas notas referentes as tabelas. 

Na parte inferior de cada tabela de regressao logistica do Apendice 

D, fornecemos diversos numeros, que podem ser usados para medir a 

adequa,ao do mode1o. Inforrnamos a estatistica de probabilidade log -2 

do modelo "restrito" (calculado sem nenhum parametro) e do modelo 

"irrestrito" (calculado com todos os parametros). Subtraindo a probabi

lidade log -2 do modelo irrestrito da probabilidade log -2 do modelo 

restrito, calculamos 0 teste estatistico do qui-quadrado. Essa prova esta

tistica do qui-quadrado pode ser usada para verificar se as variaveis 

independentes do modelo irrestrito sao conjuntamente significativas. Nas 

tabelas de regressao por minimos quadrados. inforrnamos 0 R' conven

cional, que e a percentagem de variancia da variavel dependente explicada 

pelo modelo. Nas tabelas de regressao logistica e de regressao por mini

mos quadrados, infonnamos os erros-padrao das estimativas parametricas 

e mostramos em negrito todos os parametros significativamente dife

rentes de zero no nivel de 5% (isto e, quando ha menos de 5% de proba

biJidade de que algo ocorra unicamente por acaso ).11 Ao longo do texto, 

as vezes verificamos se duas variaveis de urn modelo (como duas cate

gorias do SAn sao significativamente diferentes entre si, eonstruindo 

intervalos de 95% de confian,a para cada variavel; quando os intervalos 

se superp6em, as diferen,as sao insignificantes. 

Probabilidades ajustadas 

Nos Capitulos 3 a 8, e frequente compararmos percentagens re
ais (como a percentagem de matriculandos que se formam num pra

zo de seis anos) com probabilidades "ajustadas". 0 objetivo de cal

eular as probabiJidades ajustadas (que sao apenas apresenta,6es al

ternativas dos resultados, derivadas de regress6es) e oferecer urn 

metoda intuitivamente compreensfvel para controlar DutroS fatores 

que poderiam afetar sistematicamente certas grupos, de determinada 

NOTAS SOBRE A METODOLOG!A 479 

maneira. Por exemplo, as mulheres tern maior fndice de diploma9ao 

do que os homens. Partanto, quando uma institui9ao tern uma pro

porc;ao maior de mulheres, seu Indice de diplomac;ao mostra-se mais 

alto que os de institui~6es equipaniveis, mas que matriculam menos 

mulheres. E desejavel "ajustar" os indices de diploma"ao para coo

trolar esse fato. Ao compararmos fndices ajustados de negros e bran

cos, como e freqiiente fazermos, podemos analisar os resultados dos 

dois grupos partindo do pressuposto de que eles sao equivalentes em 

todos os aspectos, exceto na rac;a. Ao observar que matriculandos 

negros e brancos tern indices diferentes de diploma,ao, podemos 

responder a uma pergunta como esta: se os dois grupos tivessem as 

mesmas proporc;6es de homens e mulheres, se proviessem de meios 

s6cio-economicos similares, se tivessem distribuic;6es identic as nos 

escores do SAT, e se optassem por se formar nas mesmas areas de 

estudo (e assim par diante, em relac;ao a todas as outras variaveis de 

nossa equa,ao), sera que seus indices de diploma,ao ainda seriam 

diferentes? 

Caleulamos as probabilidades ajustadas usando os resultados da 

analise de regressao logistica descrita ha pOUCO. 12 Para caleular uma 

probabilidade media global (para a pessoa "media" de determinado 

modelo), usamos a equa,ao (I), substituindo as estimativas 

parametricas de cada eJemento do vetor B e multiplicando-as pelo 

valor medio de cada variave!' Na Tabela B.3, ilustramos nossa 

metodologia com dois exemplos, 0 primeira calculando a probabili

dade ajustada global de diploma,ao no curso de gradua,ao, 0 segun

da calculando a probabiJidade ajustada de os estudantes de alto status 

s6cio-economico formarem-se na graduac;ao. Em ambos as exem

plos, usamos apenas as dados referentes aos cstudantes negros. 

Exemplo 1. A caluna A da tabela mostra as estimativas parametricas 

c a col una B mostra os va]ores medias de cada variavel. As medias 

podern ser interpretadas da seguinte maneira: 59% dos matriculandos 

eram mulheres, 6% tinham escores globais de 1.300 ou mais no SAT, 

13% tinham escores globais no SAT entre 1.200 e 1.299, e assim por 
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diante. A col una C e simplesmente 0 produto das colunas A e B. Os 

produtos da col una C sao resumidos na base da coluna (primeiro passo) 

e, imediatamente abaixo deles, acrescentamos 0 intercepto (segundo 

passo). Fica assim calculada a "probabilidade logantmica" (PII - P) que 

aparece na equa,ao (2). 0 unico passo restante (terceiro) e converter a 

probabilidade logaritmica numa probabilidade, colocando 0 resultado da 

segunda etapa na equa,ao (I). 0 resultado, 0,76, e a probabilidade global 

de diploma,ao de urn estudante de caractensticas medias." 

Exemplo 2. Trata-se de urn exemplo identico ao anterior, exceto 

por uma medida: em vez de atribuir medias a todas as variaveis, na 

col una 0, atribuimos a variavel Alto SSE 0 valor 1 e a variavel Baixo 

SSE 0 valor zero. 0 resultado, 0,83, e a probabilidade global de 

diploma,ao dos estudantes de alto SSE que sao negros, mas tern 

caracterfsticas medias em todos os cutros aspectos. 0 mesma meto

do pode ser usado para calcular as probabilidades ajustadas de gru

pos definidos por outras variaveis do modelo. No Apendice 0, forne

cemos tabelas que mostram as medias variaveis usadas em nossos 

calculos de probabilidades ajustadas em cada capitulo (Tabelas 0.3.7, 

0.4.5,0.5.7,0.6.9 e 0.7.11). 

Uso de modelos de regressiio sucessivos 

Ao apresentar os modelos de regressao, geralmente partimos de 

urn modelo que inclui apenas caracterfsticas pre-universitarias dos es

tudantes e vamos criando modelos sucessivos, que acrescentam coo

juntos de variaveis adicionais. Embora nem sempre as resultados de 

todos os modelos sejam descritos, em virtude das limita,oes de espa

,0, mostramos todas as etapas do processo nos modelos us ados no 

Capitulo 5 para preyer a renda. Os cinco model os ali descritos asseme

Iham-se aos usados em outros capftulos e ilustram nossa abordagem 

(ver Apendice 0, Tabelas 0.5.2 a 0.5.5, quanto aos resultados das 

regressoes): 

• 0 Modelo 1 inclui apenas as variaveis conhecidas na epoca em 

que 0 aluno se candidatou a admissao a uma faculdade: ra,a, 
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genero, escores no SAT, notas do curso secundario e status so

cio-economico da famIlia. 

o Modelo 2 acrescenta apenas a seletividade da escola freqiien

tada (SEL-J, SEL-2, SEL-3). 

o Modelo 3 acrescenta duas medidas "durante a gradua~ao": 0 campo 

de estudos escolhido pelo aluno e sua classifica~ao na tunna. 

o Modelo 4 acrescenta informa~6es sobre 0 mais alto grau uni

versitario obtido: apenas 0 bacharelado, mestrado, direito, medi

cina, administra~ao de empresas ou doutorado. 

o Modelo 5 acrescenta infonna~6es sobre 0 setor de emprego 

(setor privado, trabalho autonomo, organiza~6es sem fins lucra

tivos e governo). 

Ao acre seen tar seqiiencialmente as variaveis, observamos como 

se modifica a rela~ao entre uma dada variavel independente (como 0 

status s6cio-economico) e a variavel dependente (renda auferida, por 

exemplo), a medida que outras variaveis sao acrescentadas a regres

sao. No Modelo I, por exemplo, podemos investigar a associa~ao en

tre 0 status s6cio-economico e a renda auferida, man tendo constantes 

apenas os efeitos das autras variaveis pre-universitarias (ra~a, genera, 
escores no SAT e flotas no curso secundario). 0 status s6cio-econo

mico relaciona-se com 0 tipo de institui~ao freqiientada pelos alunos 

(com os estudantes de status s6cio-economico elevado sendo urn pou

co mais propensos a freqiientar escolas de SEL-J), e 0 Modelo 2 mos

tra a associa~ao entre 0 SSE e a renda, depois de fazennos tam bern 0 

controle dos efeitos dessa rela9ao entre 0 SSE e a seletividade 

institucional. Similarmente, os Modelos 3, 4 e 5 mostram como 0 acres

cimo de autras variaveis que podem estar relacionadas com 0 status 

socio-economico afetam a rela~ao "original" entre 0 SSE e a renda. 14 

o modelo mais pertinente depende da variavel independente em 

estudo e da questao especifica de interesse. Visto que muitas variaveis 

independentes exercem grande parte de seu impacto sobre a renda 

atraves de seus efeitos noutras variaveis independentes. e importante 

nao fazer urn "controle excessivo" dessas inter-rela~6es. Por exemplo, 
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se quisermos calcular 0 efeito da seletividade escolar sabre a renda, 

deveremos concentrar-nos no Modelo 2, que control a apenas variaveis 

como 0 status s6cio-economico parental e os escores de testes vigen

tes na epoca em que 0 aluno ingressou no curso superior. Todavia. nao 

nos interessa controlar variiiveis como a obten~ao de graus universita

rios avan,ados, que tanto afetam a renda quanta sao afetadas, em certa 

medida, pela seletividade da institui~ao freqiientada pelo aluno. Em ou

tras palavras. frequentar uma escola altamente seletiva associa-se a 

uma renda maior, em parte porque aumenta a probabilidade de se faze

rem cursos de p6s-gradua~ao. Para responder a outras perguntas, to

davia, e de nosso interesse usar todas as variaveis de controle que 

estiverem disponfveis, inclusive os graus universitarios avan~ados ab

tidos e a setar empregatfcio, de modo que nos concentramos no Mo

delo 5. Por exemplo, estamos interessados em saber se os matriculandos 

negros das escolas do G&EP ganham men os do que seus colegas 

brancos por fatores associ ados a pr6pria ra~a, ou por causa das inter

rela~6es entre a ra~a e autras variaveis (classifica~aa na torma, status 

socio-economico etc.). Nesse caso, 0 Modelo 5 e apropriado, porque 

nos pennite estimar quanto da diferen,a da renda media entre negros e 

brancos persistiria, ainda que eles viessem do mesma meio s6cio-eco

nomico, escolhessem as mesmas escolas. tirassem as mesmas notas 

na gradua~ao, tivessem a mesma probabiJidade de obter graus univer

sitarios avan~ados, trabalhassem no mesmo setor de emprego e assim 

por diante. 
Como explicamos em detalhe nos Capitulos 4 e 5, a interpreta~ao 

da rela~ao entre os escores no SAT e varias medidas dos efeitos (graus 

universitarios avan,ados e renda) depende do modelo que se julgue 

mais apropriado. Par exemplo, ao examinar a rela~ao entre os esco

res no SAT e os diplomas obtidos em curs~s de pos-gradua,ao, seria 

impr6prio, a nosso ver, fazer 0 controle pela classiflca~ao na turma; 

os estudantes com notas melhores tern mais probabilidade de con

cluir a pos-gradua~iio, e os escores no SAT certamente exercem par

te de seu impacto na obten9ao de graus universitarios avan,ados atra-
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yeS de seu efeito sabre a classifica<;ao na turma. as modelos 
seqilenciais ajudam-nos a compreender essas liga<;oes. 

Capitulo 2: 0 processo de admissao e 
a "neutralidade quanto a raqa" 

Simulafiio nacional de admissoes neutras quanto a rafa 

Deste ponto em diante, discutiremos questaes metodol6gicas es

pecificas de determinados capitulos. Para avaliar 0 efeito da admissao 

racialmente neutra na matrfcula no curso superior, fizemos uma simu

lal'ao que combina dados nacionais sobre os escores no SAT com os 

padroes de admissao de todas as 28 instituil'oes do universo G&EP. 

Presumimos que, num regime racialmente neutro. as estudantes ne

gros em interval os definidos do SAT se candidatariam, seriam aceitos e 

freqiientariam escolas de todos os nlveis de seleti vidade, na mesma 

proporl'ao que os estudantes brancos (examinaremos a plausibilidade 

desses pressupostos na pr6xima sel'ao). Esse conjunto de suposil'oes 

implica que a proporl'ao entre negros e bran cos em cada intervalo do 

SAT, num dado conjunto de escolas, deveria corresponder a proporl'ao 

entre alunos negros e brancos submetidos a esse teste, dentro do mes

mo intervalo do SAT, na populal'ao nacional. 

A Tabela B.4 mostra os dlculos subjacentes as simulal'aes re

ferentes a 1989.15 Com base nos dados nacionais, calculamos a 

propon;ao de negros e brancos entre as alunos submetidos ao tes

te, em intervalos de 100 pontos no SAT. Multiplicamos essas pro

porl'oes pelo numero de matriculandos brancos em cada intervalo 

do SAT, nas escolas de SEL-I, SEL-2 e SEL-3, a fim de calcular 0 

numero hipotetico de negros que se matriculariam em cada urn des

ses grupos de institui,oes, se a admissao fosse neutra quanto a 

ra,a. Como nao havia escores globais do SAT nos dados nacionais, 

fizemos duas simula<;oes separadas, uma usando os escores da area 
verbal, e Dutra, os escores da area matematica. Os resultados das 

simula,aes sao exibidos na Tabela B.S. 
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~ Padroes dos pedidos de admissiio e dafrequencia 
." ;; ~. 

"' "' .!i ~ 0 ~ 

.g~ " '" ~ 
~ ~ 

~ f- or N '" N A simulac;ao que acabamos de descrever presume que, num sis-
0 
0 ~'" ~. 

U " 0 tema neutra em rela~ao a rac;a, negros e brancos com escores seme-
;;- 2"0 M 0 ~ ~ "' "' ~ o " j " M '" '" ~ Ihantes no SAT se candidatariam em igual numero a institui~oes sele-

'" 0 '" ~ E ~u "' .,: '<i "' ~ ".,:: '" ~ - '. tivas e teriam a mesma probabilidade de cursa-las, se fossem aceitos. 
~ § E 
~ 

"1ii ~ N ~ ~ "' "' Infelizmente, nao temos como testar integralmente essas suposic;oes, 
~ o 0 j ~ M ~ "': c "0 - "' 

~ N 

" 0 ~ N 

~ ~ ~ '" porque as decis6es dos alunos negros sabre as institui90es a que se 
0 "0 0 ~ .., .oJ ~ '" '" ~ "' "' 

candidatar e sobre frequentar ou nao uma dada faculdade poderiam 
~ ] " j " N ~ 
Z " " '" N ~ 

'" ~ '" 0 "' ~ 
,..: modificar-se, se as escolas fossem obrigadas a adotar normas de 

c '" ." 

E 
admissao racialmente neutras. Entretanto, usanda as resultados do 

~ levantamento de 1989, pudemos verificar se havia diferen~as nos .., 
5 ;; M "' "' ~ 0 ~ c " ~. 

~ ", padroes de candidatura e frequencia entre negros e brancos, nos ter-
~ f- N ..:: '<i M V " N 
~ "0 ~. 
~ 

~~ mos da politica atual de admissao, .. 
~ 2'" ~. 0 ~. ~ '" "' o levantamento G&EP pediu aos respondentes que nao cursa-
~ a 0 j " " '" '" ~ '" '" ~ ,0 "0 "' .,: '" ..; 

&> ~ " '" ram a escola de sua primeira op~ao que indicassem a insti tui~ao quc 
Q " .-- 0 

ell o "' " " mais haviam desejado frequentar e informassem se tinham-se 
~ .~ ~ N ~. ~ 

"' "' ~ j ~ ~ :; " i1 ~ N ~ ~ candidatado a ela e sido aceitos ou nao, (Os que freqiientaram a es-~ "' on or ~ 0 '" 0 z ~ ~ cola de sua primeira op~ao foram instrufdos a pular essa pergunta. 
~ 

"0 ~ 

C .oJ 
" ] 0 '" M ~ "' "' Ver Documento A.I, no fim do Apendice A.) Em seguida, a pesquisa ~ c j " ~ ~ E ~ '" N, "" '" "' ~ or -; '" ~ pediu a todos os respondentes para listarem ate tres outras institui-

'0) 
~ ~oes de gradua<;ao que houvessem considerado seriamente, indican-0.: 
Q do se tinham-se candidatado a elas e sido aceitos. Com isso, os ,~ 

" ~ respondentes puderam fomecer informa,oes sobre tres ou quatro 's 
-i ." escolas a que haviam pleiteado admissao. < OJ 

~ " "0 " Usamos dados do Instituto de Pesquisas do Ensino Superior para 
0 " "' " ~ 8 f- determinar 0 escore medio global no SAT de cada institui~ao a que os 

" " ,~ " " "0 
~ 8 = respondentes da pesquisa se candidataram. Esses escores medios " " " 
'" " 0 8 " 0 

~ " c " 
"0 E = " " 0 ~ foram usados para distribuir as diversas institui~6es em nossas cate-

" " "0 C .g Q 8 "0 ~ " 
E 

.-= 0; " 0 ~ '" gorias de seleti vidade," 
" " " .;: ~oo c .~ 

r.l'" .;; " ;; 0- Em seguida, calculamos a media de solicita~oes de ingresso quc " "0 ~ :E " - "0 
" ~ '0 ;; " "!." -;; 0-

S 
E ~ 0 os respondentes apresentaram a Qutras cscolas que nao aquelas que 

'" ~ :E " 0 
Q " " ~ 
~ 8 8 8 

0 " " ~ E E ~ vieram a frequentar. (Essas medias sao urn pouco subestimadas, por-
Ol " " " " " " " &> :;" E E E ~ ~ 

~ .~ c '0 '0 '0 

" " que os respondentes s6 puderam listar urn maximo de quatro escolas "'- z z z "- "-



488 o CURSa DO RIO 

a que se houvessem candidatado: a de sua primeira op,ao e mais 

tres.) No computo geral, verificamos que os respondentes fizeram 

uma media de 1,6 pedidos de admissao a outras escolas. Em seguida, 

testamos se houve diferen,as raciais nos padroes desses pedidos de 

admissao, conforme 0 grau de seletividade. Constatamos que, em 

media, os negros que freqilentaram escolas de SEL-I submeteram 

ligeiramente mais pedidos a outras escolas de SEL-I do que os bran

cos (media de 0,94 versus 0,87), mas essa diferen,a nao foi estatis

ticamente significativa. Os negros que cursaram escolas de SEL-2 

submeteram, em media, 0,16 pedidos menos do que os brancos para 

ingressar em institui,oes de SEL-2, e os que freqilentaram escolas de 

SEL-3 submeteram cerca de 0,13 pedidos menos do que as bran cos 

a escolas de SEL-3; 0 tamanho dessas diferen,as e pequeno, mas 

elas sao estatisticamente significativas. 

Depois disso, verificamos se os negros tinham a mesma probabi

lidade que os brancos de frequentar as escolas mais seletivas em que 

fossem aceitos. De acordo com nossa definic;ao, 0 estudante teria 

li'eqilentado a escola mais seletiva possivel quando 0 escore medio 

global no SAT, na institui,ao mais seletiva em que fosse aceito, nao 

ficasse mais de 100 pontos acima do escore medio global do SAT na 

escola em que ele se matriculou. Segundo essa defini,ao, 89% dos 

negros e 90% dos brancos frequentaram as escolas mais seletivas 

em que foram aceitos. 

Por ultimo, testamos 0 cfeito do status socio-economico nos pe

didos de admissao as institui,oes enos padroes de freqiiencia. Como 

os negros tern uma representac;ao exagerada na categoria de baixo 

SSE e sao sub-representados na categoria de alto SSE, qualquer efei

to do SSE nos padroes de candidatura e de freqilencia poderia persis

tir como diferenc;a racial, mesma num mundo "racialrnente neutra". 

Constatamos que as estudantes de alto SSE das escolas de SEL-I 

submeteram (em media) 0,15 pedidos mais do que fizeram as estu

dantes de SSE media a outras escolas de SEL- I, e que as alunos de 

alto SSE das escolas de SEL-3 submeterem 0,12 pedidos mais do 
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que fizeram as estudantes de SSE media a outras escolas de SEL-3 

(nao houve diferenc;a estatisticamente significativa com respeito as 

instituil'oes de SEL-2). Tambem verificamos que as estudantes de 

baixo SSE tinham uma probabilidade ligeiramente maior que as estu

dantes de SSE media au alto de freqUentar as escolas mais seletivas 

em que fossem aceitos. 

Em resumo, encontramos pequenas diferen9as nos padroes de 

candidatura de negros e brancos enos padroes de freqUencia dos 

alunos de alto e baixo SSE nas escolas seletivas. Mesmo que essas 

diferenc;as persistissem num mundo racialmente neutro, sua dimen

sao e tao reduzida que s6 precisarfamos fazer ligeiras modificayoes 

em nossos pressupostos iniciais de que negros e bran cos se 

candidatariam e seriam aceitos em escolas seletivas numa mesma 

proporyao. Por isso, cremos que os resultados de nossa simulayao 

nacional se manteriam essencialmente inalterados. 

Capitulo 3: resultados academicos 

indices de diplomafiio 

Dais indices de diploma9ao diferentes saO discutidos no Capitulo 

3: a da "primeira escola", que inciui apenas as alunos que se forma

ram nas instituiyoes em que se matricularam original mente, e 0 indi

ee "global" de diplomal'ao, que incJui tambem os estudantes que se 

transferiram para outras escolas e nelas se formaram ("diplomados 

lransfcridos"). Assim, par defini,ao, 0 fndice da prime ira escola e 
sempre inferior au igual ao indice global, e este e igual a soma do 

fndice da primeira escola com ados diplomados transferidos. Os 

indices global e da primeira escola podem ser encontrados nas Tabe

las 0.3.1 e 0.3.2 do Apendice D. 

Os fndices de diplomal'ao na primcira escola foram calculados a 

partir de registros individuais dos alunos, fornecidos par todas as 28 

instituiyoes do universe G&EP, e revelam de maneira exata e comple

ta quantos matriculandos receberam a grau de bacharel num prazo 
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de seis anos. Visto que as informa90es sobre diplomados transferi

dos s6 nos ficaram disponfveis com respeito aos indivfduos que res

ponderam ao levantamento G&EP. empregamos os tres pressupos

tos abaixo para calcular 0 in dice dessa diploma9ao: 

1. No caso dos matriculandos que responderam ao levantamen

to, usamos informaC;6es fornecidas por eles na pesquisa a respeito de 

haverem ou nao obtido 0 grau de bacharel em outra institui9ao, num 

prazo de seis anos a contar da data da matrfcula. 

2. Quanto aos matriculandos que fizeram parte da popula9ao do 

ievantamento, mas nao responderam, presumimos (de modo bastan

te arbitrario) que 0 indice de diploma9ao dos transferidos 

corresponderia a metade desse fndice entre os respondentes. 

3. Com respeito aos matriculandos que nao fizeram parte da po

pula9ao do levantamento, ou sobre os quais faltavam informa90es 

relativas a diploma~ao nos registros institucionais e de pesquisa, pre

sumimos que 0 indice de diploma9ao de transferidos seria equivalen

te a esse mesma Indice entre as respondentes. 

Areas de estudo escolhidas na graduafiio 

No Capitulo 3 enos modelos de regressao de outros capitulos, as 

areas de especializa9ao na gradua9ao foram agrupadas em cinco cate

gorias. Fornecemos abaixo exemplos dos campos de estudos inclui

dos em cada categoria. A lista nao tern a pretenslio de ser abrangente, 

mas inclui a grande maioria de todas as areas de estudos priorizadas na 

gradua9ao. 

• Humanidades: estudos norte-americanos, arte, historia da arte, 

letras classicas, literatura inglesa, linguas e literatura estrangei

ras, hist6ria, letras, musica, teatro, filosofia e religiao; 

Ciencias sociais: antropologia, estudos regionais, economia, ci

encia politica, administra9ao publica, psicoiogia, socioiogia e es

tatlstica; 

• Ciencias naturais: astronomia, ciencias atmosfericas, ciencias 

biol6gicas, quimica, ciencias geol6gicas, matematica e ffsica; 
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• Engenharia: todos as ramos da engenharia, acrescidos de cien

cias de computa9ao e informatica; 

Outras areas profissionais: agricultura, arquitetura, planejamento 

ambiental ou paisagismo, comercio, gerenciamento, comunica-

90es, pedagogia e ciencias da saude. 

Capitulo 4: estudos avan9ados: p6s-gradua9iio e 
profiss6es liberais 

Multiplos graus universitarios avanfados 

Na analise da obten9ao de graus universitanos avan9ados, uma das 

complicac;5es e que, em muitos casas, os respondentes haviam recebido 

mais de urn titulo. Ao examinar os graus avan9ados obtidos em campos 

distintos, fizemos a contagem individual de cada grau obtido; em outras 

palavras, urn respondente diplomado em comercio e em direito seria 

contado nas duas categorias. Na analise de regresslio, no entanto, conta

mos cada indivlduo uma s6 vez, usando as seguintes regras: 

Os que haviam concluido 0 mestrado (exceto em administra9ao 

de empresas) e urn grau de profissao liberal ou 0 doutorado fo

ram incluidos nesse grau profissional ou doutoral; 

• Os que tinham multiplos graus em profissoes liberais (inclusive 

mestrado em administra9ao de empresas) e/ou doutorado foram 

incluidos no grau obtido em data mais recente. 

Por exemplo, uma pessoa que primeiro se houvesse formado em 

medicina e depois em direito seriaincluida na categoria dos diplomados 

em direito. Mas uma pessoa que primeiro se diplomasse em medicina 

e depois fizesse mestrado em saude publica seria incluida na catego

ria do diploma de medicina. 

Escolas de maior prestlgio nas projissoes liberais 

No Capitulo 4, discutimos as percentagens de matriculandos do 

universe G&EP que freqilentaram as escolas mais prestigiosas de 
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formar;ao em profiss6es liberais. As instituir;6es inclufdas nessa cate
goria foram assim definidas: 

• Faculdades de direito: John Wehrli, urn estudante de pos-gra

duac;ao da Universidade da California em Berkeley, computou 

uma lista classificatoria composita das faculdades de direito, 

usando uma combina<;ao das c1assificac;6es divulgadas para 0 

publico, uma medida da qualidade dos alunos e dados referen

tes a coloca<;ao no emprego. 17 Primeiro, Wehrli calculou a me

dia das posiC;Des atribuidas as escolas em cada publicac;ao, em 

todos os anos disponfveis, com excec;ao dos mais recentes (em 

geral, a partir do fim da dec ada de 1980), No tocante a cada 

escola, essa posi<;ao hist6rica media foi cotejada com a c1assifi

ca<;ao atribufda pela publica<;ao nos anos mais recentes, tiran

do-se a media para produzir a classificac;ao media global de cada 

publicac;ao, Em seguida, Wehrli caleulou a media das classifica

C;Des atribuidas par todas as publicaC;Des, fazendo urn ajuste em 

relac;ao as que nao classificam todas as escolas do pais, Nas 

trinta melhores escolas, caleulou-se uma medida do qui late dos 

estudantcs, usando as escores no Teste de Admissao as Facul

dades de Direito (LSAT), a media das notas c a rendimento 

final. A c1assifieac;ao quanta a coloca<;ao no emprego foi deter

minada calculando-se ° salario medio inicial da turma mais re

eente e a percentagem de estudantes empregados seis meses 

depois de se formarem numa faculdade de direito, Par ultimo, 

determinou-se a classificac;ao composita das 30 mclhores es

colas, atribuindo urn peso de 70% a ciassificac;ao media 

publicada, urn peso de 20% a classificac;ao da qualidade dos 

estudantes e urn peso de 10% a c1assificac;ao pela colocac;ao no 

emprego. Com base no estudo das varia<;6es em torno da me

dia, de acordo com as classificaC;Des publicadas, Wehrli cons

tatou uma clara separac;ao entre as faculdades de direito classi

ficadas do 1° ao 8° lugar, as do 9° ou 17" e as do 18° ao 30°. A 

"camada superior" [de alto nivel], tal como usada no texto, 
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refere-se as oito melhores faculdades de direito, conforme de

terminadas pela classifica<;ao composita de Wehrli. 

• F aculdades de administrarao. Wehrli tambem computou uma clas

sificac;ao composita das faculdades de administrac;ao, com base 
nas classificac;6es publicadas e numa medida do "quilate dos es
tudantes". Tal como na metodologia usada para as faculdades de 

direito, Wehrli caleulou a media da classificac;ao historica e da 

ciassificac;ao publicada no ano em curso, dando peso de 50% a 
classificac;ao historica media e de 50% a classificac;ao mais re

cente das publicac;Des. Em seguida, caleulou uma classifica<;ao 

do "qui late dos estudantes", usando a media das notas, 0 escore 

medio no Teste de Admissao a Cursos de P6s-gradua<;ao de Ad

ministra<;ao (GMAT) e as classifica<;Des publicadas da seletividade 

dos estudantes. Determinou-se uma classifica<;ao compos ita, atri

buindo peso de 80% a classificac;ao media public ada e de 20% a 
classificac;ao pelo quilate dos estudantes. Com base num estudo 

das varia<;6es em tomo da media, Wehrli constatou uma divisao 

estatistica entre as escolas de administrac;ao classificadas do 1° 

ao 6° lugares, as classificadas do 7° ao 19° e as c1assificadas do 

20° ao 30°. "Camada superior" [alto nivel], tal como empregada 

no texto, refere-se as seis melhores escolas de administra<;ao. 

Faculdades de medicina: para classificar as faculdades de medi

cina, tiramos a media das "25 Mais" do U.S. News & World Report 

de 1997 das classificaC;Des Gourman [Gourman Report Rankings] 

referentes a 1989. Primeiro, as escolas foram distribuidas de acor

do com sua classifica<;ao media e, em seguida, calculou-se a po

si<;ao de cada instituic;ao no percenti!. "Camada superior" [alto 

nivel], tal como usada no texto, refere-se as doze escolas classi

ficadas no quartil superior. 

As mesmas faixas qualitativas foram usadas nas coortes de in

gresso de 1976 e 1989 do universo G&EP. Os estudos demonstra

ram que a c1assifica<;ao dessas institui<;6es tern sido bastante coeren

te nos diferentes perfodos.l~ 
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Capitulo 5: emprego, renda e satisfa,<ao no trabalho 

Estimativa da renda 

o levantamento G&EP nao pediu que as respondentes indicassem 

sua renda exata. Em vez disso, pediu-se que assinalassem uma das dez 

categorias seguintes(usaram-se as mesmas para a renda pessoal e a 

renda familiar): menos de 1.000 dolares; 1.000-9.999 dolares; 10.000-

19.999 dolares; 20.000-29.999 d6lares; 30.000-49.999 dolares; 50.000-

74.999 dolares; 75.000-99.999 dolares; 100.000-149.999 d6lares; 

150.000-199.999 d6lares; e 200.000 dolares au mais." Os respondentes 

das coortes de ingresso de 1951 e 1976 foram solicitados a indicar sua 

renda bruta de I 995,21J e as da coorte de ingresso de 1989 foram soli

citados a informar sua renda bruta de 1996. 

Em geral, convertemos as categorias de renda numa escala li

near, atribuindo valores iguais ao ponto media de cada faixa de ren

da (presumimos que a renda mais baixa possivel seria zero, donde 

a ponto media da categoria mais baixa correspondeu a 5.000 d6la

res). Entretanto, como a categoria de renda mais alta nao tern limite 

superior. precisavamos estimar a renda media dos trabalhadores do 

G&EP que ganhavam mais de 200.000 dolares anuais. Para isso, 

primeiro sQubemos, pelos dados referentes a renda no recensea

menta norte-americana de 1990 (ajustados para dolares de 1995, 

mediante a usa do Indice de Pre<;os ao Consumidor), que a renda 

media de todos as diplomados universitarios nacionais da faixa de 

36-38 anos que ganhavam mais de 200.000 d61ares era de 248.000 

dolares. Vista que as diplomados do G&EP tendem a ganhar mais 

do que todos as outros, presumimos que essa estimativa ficaria 

aquem da renda dos profissionais mais bern pagas desse universo. 

Em termos esp!,cificos, sabemos que a renda media dos dip 10m ados 

do G&EP que ganhavam menos de 200.000 dolares ficava cerca de 

17.000 dolares acima da renda media do total de diplomados nacio

nais dessa mesma faixa. Assim, acrescentamos 17.000 dolares a 
estimativa censitaria de 248.000 d6lares, chegando a nossa estima-

NarAS SOBRE A JI.1ETOOOLOGIA 495 

tiva final de que as trabalhadores do G&EP na categoria superior de 

renda ganhariam uma media de 265.000 dolares anuais. 

Usamos a mesmo procedimento para caleular a renda media fa

miliar dos que ficavam acima de 200.000 d6lares. A media censitaria 

correspondente era de 273.000 dolares, aos quais somamos a dife

reneial de 17.000 d61ares do G&EP. chegando assim a nossa estima

tiva final de 290.000 dolares. 

Para determinar ate que ponto nossos cakulos da renda media 

eram sensiveis a mudan<;as na categoria superior de renda, experi

mentamos quatro valores diferentes nessa categoria: 225.000, 250.000, 

265.000 e 300.000 d6lares. Como nao e de admirar, a efeito sabre as 

homens foi maior do que sabre as mulheres. No total dos homens, as 

estimativas de renda media situaram-se entre 93.400 e 101.500 dola

res, e no total das mulheres, entre 63.000 e 65.200 dolares. Fizemos 

testes similares em nossa amiIise de regressao e constatamos que 

nossos resultados eram semelhantes em termos qualitativos, inde

pendentemente da estimativa usada. 

A maior parte de nossa analise da renda incluiu apenas pessoas 

que trabalharam em regime de honirio integral durante a ana inteiro. 

Nas compara<;6es nacionais extraidas do recenseamento dos EUA, 

definimos as trabalhadores em horario integral durante a ana inteiro 

como aqueles que haviam trabalhado pelo menos 50 semanas par 

ana e pelo menos 35 horas par semana. Na popula<;ao do G&EP, as 

respondentes se identificaram como trabalhadores em horario inte

gral durante 0 ano inteiro atraves de suas respostas ao questiomirio. 

Capitulo 6. Participa,<ao na sociedade civil e 
satisfa,<ao com a vida 

Estimativa da renda do conjuge 

Precisiivamos estimar a renda dos conjuges dos respondentes, a 

fim de entender melhor as indices de participa<;ao da mulher na for,a 

de trabalho. Para avaliar a renda do conjuge, subtraimos a renda do 
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respondente da renda familiar. Depois, incluimos cada respondente 

numa de quatro categorias de renda do conjuge: menos de 30.000 

d6lares, 30.000-74.999 d6lares; 75.000-149.999 d6lares; e 150.000 

d6lares ou mais. Essa abordagem envoIve duas aproxima'roes. Primei

ro, a renda familiar incIui a renda do conjuge e Qutros rendimentos nao 
provenientes do trabalho, como dividendos e ganhos de capital. Assim, 

a renda do conjuge fica exagerada nos casos de pessoas com rendi

mentos substanciais nao provenientes do trabalho, embora suspeite

mos que a maioria delas permaneceria na mesma categoria. Segundo, 

como a categoria mais alta de renda no questionario de levantamento 

era "mais de 200.000 d6Iares", era impossivel determinar a categoria 

de renda do conjuge no caso dos individuos com alta renda pessoal. 

Por exemplo, se a renda pessoal do respondente era de 150.000 d6la

res e sua renda familiar ficava acima de 200.000 d6lares, a renda de 

seu conjuge poderia representar qualquer valor acima de 50.000 d6la

res. Por causa desse problema, excluimos esses casos indeterminados 

do modelo de regressao da Tabela D.6.1 do Apendice D. Uma aborda

gem altemativa que testamos utilizar consistiu em deixar os casas 

indeterminados no modelo, mas assinahi-Ios com uma varia vel 

"dummy". Os resultados foram qualitativamente identicos. 

Capitulo 10: resumo 

Estimativa dos efeitos relativos aos matriculandos negros 
retrospectivamente rejeitados 

Em nossa simula~ao da admissao (ver notas do Capitulo 2, aci

rna), estimamos 0 numero hipotetico de estudantes negros que seriam 

aceitos num regime racialmente neutro. No Capitulo 10, levamos essa 

simula~ao urn passo adiante. Primeiro, calculamos 0 numero dos que 

seriam "retrospectivamente rejeitados", subtraindo 0 numero dos 

matriculandos negros hipoteticos do numero de estudantes negros que 

de fato ingressaram na faculdade (ver Tabela B.6)." Em seguida, esti

mamas alguns efeitos que incidiriam sabre esses negros e negras "re-
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trospectivamente rejeitados", tais como os relativos a renda. Para isso, 

presumimos que todos os estudantes negros de cada faixa de 100 pon

tos no SAT, em cada categoria de seletividade, sofriam os mesmos 

efeitos. Depois, as efeitos sobre a populac;ao "retrospectivamente re

jeitada" foram calculados como medias ponderadas, com pesos iguais 

dos numeros relativos de estudantes "retrospectivamente rejeitados" 

em cada faixa do SAT e em cada categoria de seletividade.22 

Para ilustrar nossa abordagem, a Tabela B.7 mostra como calcula

mos 0 numero de matriculandos negros que atualmente cursam faculda

des da area medica e que teriam sido "retrospectivamente rejeitados" da 

coorte de ingresso de 1989 no universo G&EP. Dentro de cada faixa do 

SAT e cada categoria de seletividade, multiplicamos 0 numero real de 

matriculandos negros em cursos da area medica pelo numero de "rejei

~6es retrospectivas" (extrafdo da Tabela B.6). A soma desses produtos, 

80, e nossa estimativa do numero de matriculandos negros que teriam 

sido rejeitados das escolas do G&EP, num sistema de admissao racial

mente neutro, e que hoje cursam faculdades da area medica. 

Tabela B.6: Niimero de Matriculandos Negros Hipoteticos, Reais e "Re
trospectivamente Rejeitados"; Coorte de Ingresso de 1989. 

MatricuJandos Matriculandos Matriculandos negros "re-
negros hipOh!ticos negros reaistrospcctivamentc rcjcltados" 

SAT Verbal SEL·I SEL-2 SEL·3 SEL-I SEL-2 SEL-3 SEL·I SEL-2 SEL-3 

700+ 20 9 4 35 6 4 15 -3 0 

600·699 89 99 71 229 109 68 140 10 ·3 

500-599 48 123 234 277 256 245 229 133 10 

400-499 13 44 259 96 180 398 83 136 139 

300·399 2 8 71 8 ) I 206 6 23 135 

200-299 __ I ---..1 __ 4 __ 0 3 ·1 ·1 _-I 

Total 173 285 643 645 583 924 472 298 280 

Fontes: Gradua<;:ao e Experiencia Posterior e tabclas fornecidas pela Dirctoria de 
Exames de Admissao Universitarios. 

No{(,/s: Os matricu1andos negros "retrospectivamcnte rcjeitados" sao a diferen~a 
entre as matriculandos negros reais e hipoteticos em cada faixa do SAT e cada 
categoria de seletividade. Vcr a Tabela 8.4 e 0 texto correspondente quanto a expli-
ca<;:ao dos matriculandos negros hipoteticos. 
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Tabela B.7: Estimativa do Numero de Matriculandos Negros "Retrospecti
vamente Rejeitados" que Hoje Cursam Faculdades de Medicina; Coorte 
de Ingresso de 1989 

Porcentagem dos Numero de Numero de 
matriculandos negros matriculandos negros matriculandos negros 

usando faculdades "retrospecti vamente "retros pecti vamente 
de medicina rejeitados" rejeitados" em faculdades 

de medicina 

SAT Verba! SEL-! SEL-2 SEL-3 SEL-! SEL-2 SEL-3 SEL-! SEL-2SEL-3 Todos 

700+ 0 0 0 15 -3 0 0 0 0 0 
600-699 8 8 20 140 10 -3 II I -I II 
500-599 13 7 7 229 133 10 30 9 40 
400-499 12 5 6 83 136 139 10 7 8 25 
300-399 0 0 3 6 23 135 0 0 4 4 
200-299 -ii __ 0 -ii _-_I _-_I _-_I -ii -ii -ii -ii 
Total II 6 5 472 298 280 51 17 13 80 

Fontes: As mesmas da Tabela B.6. 

N()ta.~: a numero de matriculandos negros "retrospectivamente rejeitados" deriva 
da Tabela B.6. Vee explicayoes no texto. 

Notas 

I 

2. 

3. 

A media dos matriculandos de cada escola no SAT foi calculada a partir dos 

dados existentes sobre esse teste no arquivo de dados institucionais do G&EP 
(usando pesos da amostra institucional, quando apropriado). Todos os escores 

do SAT no banco de dados do G&EP foram anteriores a recentralizao;iio dos 
escores ocorrida em 1995. Os escores no Teste Vniversitario Norte-americano 

[ACT] foram convertidos num escore global aproximadamente equivalente no 
SAT. Dispusemos dos escores no SAT ou no ACT de 96% dos matriculandos de 

1976 no banco de dados e de 99,5% dos matricu1andos de 1989. 

Vma abordagem alternativa ao uso de tres categorias seria atribuir a cada 
instituio;ao seu pr6prio escore medio global no SAT, 0 que, a rigor, criaria 28 

categorias de seletividade. Alern de dificultar as apresemao;oes nas tabelas, 

cremos que essa abordagem daria urn peso excessivo a distino;oes sutis entre 
escolas que, na pnitica, tern aproximadamente 0 mesrno nivel de seletividade. 
Os escores medios que informamos talvez nao correspondarn as fontes 

publicadas, que costumam basear-se em dados transmitidos pelas instituio;oes. 

NOTAS SCBRE A METODOLOGIA 499 

4. Os limiares de baixa renda dos dois anos ficaram mais ou menos no 3et' percentil 

da distribuio;ao nacional da renda das famflias com filhos de 16 a 18 anos. (A titulo 

de comparao;ao, os niveis de pobreza definidos pelo govemo federal para famflias 
de quatro pessoas, em 1976 e 1989, foram de 5.815 d61ares e 12.674 d61ares 

anuais, respectivamente.) Apesar de serem urn tanto arbitrarios, os pontos de 

corte tern a vantagem de ser pelo menos aproximadamente comparaveis aos 

timites federais para habilitao;uo ao programa Pell Grant de assistencia b. popula

o;ao earente. Sao tambem comparaveis aos limites usados por Kane (a ser publi
cado) em sua definio;ao do baixo status socio-economieo. 

Os limiares de alta renda foram eseolhidos par uma razao pragmatica: cram as 

categorias mais altus que as estudantes podiam assinalar nas versoes de 1976 e 

1989 do Questiomi.rio Descritivo Estudantil, que foram as fontes mais comple

las de que dispusemos para os dados sobre a renda parental. Nos dois anos, eles 

ficaram mais ou menos no 850 percentil da distribuio;ao nacional da renda para 

familias corn filhos de 16 a 18 anos. 
5. No texto e nas tabelas. us amos indiscriminadamente os denominao;oes "SSE 

intermediario" e "SSE medio". 

6. Houve alguns casos em que os estudantes forneceram informao;oes diferentes 

sobre os pais em diferentes pesquisas. Nesses casos, utilizamos 0 nivel mais alto 

de renda e/ou instruo;ao informado. 

7. Esta seo;ao baseia-se em Pindyck e Rubinfeld, 1991, p. 258-281. 

8. Ver Pindyck e Rubinfeld, 1991, p. 279-281, para mais detalhes sobre a estima

tiva da verossimilhanrya maxima dos model os logisticos. 

9. Pode-se demonstrar que a razao probabilistica e, convenientemente. igual a 
e elevado a potencia do coeficienle estimado. ou seja, e'lu~ = 0.68. A raz5.o 

probabilfstica de uma estimativa de urn pariimetro negativo sera sempre 

inferior a I. 
10. Note-se que informar uma raziio probabilistica de 0,68 niio i 0 mesmo que dizer 

que urn homern de baixo SSE tern os mesrnos 68% de probabilidade de se formar 
que urn homem de alto SSE. Como ca1culamos aeima, a probabilidade de diplomat;:ao 

de urn hornern de baixo SSE 16 de 0,70, e a probabilidade de diplomao;ao de urn 

homem de alto SSE e de 0.77, de modo que, na verdade, urn homem de baixo SSE 

tern 91 % de probabilidade de diplornao;ao, cornparado a urn homem de alto SSE. 
Essa difereno;a entre as razoes probabilisticas e as raz5es das probabilidades e um 

dos motivos pelos quais geralmente evitamos 0 usa de raz6es probabilisticas na 

apresentaryao dos resultados. As "probabilidades ajustadas" (explicadas mais adi

ante) tern urn sentido intuitivo mais ciaro. 

II. Em geral, nao verificamos se as diferen~as "brutas" das estatisticas que repro
duzimos nas tabelas e figuras sao significativas. Em vez disso. confiamos nos 

resultados de nossa regressao, que nos permitem testar se as difereno;as sao 
significativas au nao, ao fazermos 0 controle de outros fatores relevantes. 

12. Tambem calculamos resultados ajuslados ao usar os model os de regressao por 
mfnimos quadrados dos Capitulos 3 e 5. A metodologia e conceitualmente identica 

a descrita quanto aos modelos logisticos (s6 que mais simples. pois nao e necessario 



500 

13. 

o CURSO DO RIO 

converter 0 resultado de uma probabilidadc logaritmica numa probabilidade). 
Poder-sc-ia esperar que a media global ajustada (0,76) fosse iguaJ a media real 

(isto e, a simples percentagem de estudantes negros diplomados na gradua~ao). 
Na verdade, esse nao e necessariamente 0 caso, quando sc us am regressoes 

logisticas, e isso deve ser levado em conta na interpretul;ao dos resultados. 

Nesse exemplo especifico. 0 indice real foi de 0,75. Westoff e Rodriguez (1993) 

dao um passo a mais do que nos e ajustam 0 intercepto, para assegurar que os 

dois resultados sejam coerentes. Nos resultados ajustados que apresentamos no 
texto, as medias reais e as probabilidades ajustadas globais raramente diferem 

em mais de dois ou tres ponIos percentuais, de modo que, a bern da simplicidade, 
nao fizemos esse retoque final. 

[4. Algumas fon;:as nao observadas, como a motiva~ao, podem conlribuir para 

determinar as variaveis independentes (por exemplo, 0 tipo de escola frequen

tada, 0 campo de estudos escolhido e as notas) e a variavel dependente. como 

a rcnda auferida. Idealmente. gostariamos de ca1cular urn modelo que explicasse 

essas inter-rela~5cs. e uma das abordagens seria usar um modelo de regressao 

por minimos quadrados em duas elapas. Para isso, precisarfamos eneontrar uma 

variavcl instrumental que se correlacionasse eom as variaveis independentes e 

com a varia vel dependente, mas nao com 0 termo de erro. Tal nivel de analise 
esta fora do aleanee deste estudo. 

15. Fizemos uma simula~ao parecida em rela<;:5.o a 1976, mas nao apresentamos as 
dlculos subjacentes. 

16. Tivemos que modificar ligeiramenre os limites de pontua~ao no SAT em nos

sus categorias de se!etividadc. porque 0 arquivo do HER! fornecia 0 escore 
media do SAT rcgistrado nas institui~oes em 1982. e nao em 1989. 

17. No momento. essas classificayoes s6 eslao disponiveis na Internet, no enderc
~o http://wehrli.ilrg.com. 

18. Webster. 1983. 

19. Na I" Leva da pesquisa (urn estudo piloto inicial de cinco institui~ocs). as duas 

categorias mais baixas foram combinadas numa s6. Para tomar as dados coe
rentes com respeito a todas as institui~oes. as duas categorias inferiores tam

bem foram combinadas. no toeante as institui~6es pesquisadas depois da la 
Leva. numa s6 categoria de "menos de 10.000 d61ares". 

20. A I" Leva do levantamcnto diferiu ligeiramente. pOI' indagar sobre a renda de 
1994. Como essa discrep5.ncia afetava apenas cinco eseoIas, optamos par 
ignora-Ia. 

21. Urn numero negativo de rejeil;oes retrospectivas indica que haveria mais estu

dames negros nessa categoria de SAT/seletividade num sistema de admissao raci
almentc neutro. 

22 Naturalmente, nao ha como saber que estudantes negros de eada faixa do SAT, 

individualmente considerados, seriam mantidos e quais seriam rcjeitados, razao 

por que adotamos uma abordagem que presumiu que as efeitos seriam as mes
mos ern todos os intervalos do SAT. 

Apendice C 

Renda em rela<;ao a graus 
universitarios avan<;ados, setor 

empregaticio e profissao 

Neste apendice, descrevemos com mim1cias de que manelras a 

renda dos diplomados do universo Gradua,ao e Experiencia Posterior, 

sobretudo ados diplomados negros, e afetada pelos graus universitari

as avan,ados que eles obtem, pelos setores em que trabalham e pelas 

profiss6es exercidas. Concentramo-nos nos diplomados, em vez dos 

matriculandos, e em trabalhadores em regime de honirio integral. a fim 

de podermos tecer compara<;6es diretas com os dados censitarios re

lativos a indivfduos equiparaveis. portadores do grau de bacharel, tra

balhando em horario integral e situados na mesma faixa etaria. 

Graus universitiirios avan<;ados 

Ate que ponto a renda elevada dos diplomados do G&EP e urn 

reflexo da forma,ao posterior que eles receberam na p6s-gradua,ao e 

em carreiras liberais, e nao da obten,ao do grau de bacharel em si?! 

Trata-se de uma rela,ao urn tanto complexa. A forma,ao na gradua,ao 

numa escola do G&EP tern urn duplo efeito na renda, atraves da ob

ten,ao de graus avan,ados. No plano nacional, os detentores de diplo

mas de profiss6es liberais ganhavam bern mais, em media, do que os 

diplomados universitarios sem p6s-gradua<;ao. Na faixa ctiria dos 

matriculandos da coorte de 1976, a vantagem em tennos de renda vai 

de 65% a 85%, dependendo da ra,a e do genero (Gnificos C.I a e 

C.I b). E, como vimos antes, urn numero excepcionalmente elevado de 

diplomados brancos e negros das escolas do G&EP obteve graus un i

versitarios avan,ados - especialmente diplomas em profiss6es liberais 

nos campos bern remunerados do direito, da medicina e da administra-

501 
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~ao de empresas. Alem dis so, os formados em profissoes liberais nas 

escolas do G&EP tiveram uma renda media expressivamente superior 

a do total de detentores desses graus universitarios; essa vantagem 

adicional sobre a renda vai de cerca de 30% ate 55%.' 

Grafico C.1a. Renda Media Masculina em 1995. Conforme 0 Tipo de Grau 
Universimrio e a Rac;a; Diplomados do Banco de Dados Graduac;ao e Expe
riencia Posterior e em Ambito Nacional; Coorte de Ingresso de 1976. 
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I .Graduaciio e expe~ncla posterIOr oarrbitona~ 

Sacharelado Mastrado Dolltorado Profissi:io liberal 

FOTltes: Graduaoyao e Experiencia Posterior e RecenscamenlO dos EVA, 1990. 

Nofw: No que concerne aos diplomados do universo Graduaoyao e Experiem:ia Poste
rior, a renda media deriva das faixas de renda indicadas por pessoas trabalhando em 
regime de honirio integral e durante 0 ano inteiro. Quanto :.lOS diplomados em ambito 
nacional, a renda media de 1989 de pessoas que trabalharam em regime de horaTio 
integral e durante 0 ano inteiro foi majorada, a fim de chegar ao valor em d61ares em 
1995. Ver detalhes no Apendice B. 

I 
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Grafico C.1h. Renda Media Feminina em 1995, Conforme 0 Tipo de Grau 
Universitario e a Rac;a; Diplomadas do Banco de Dados Graduac;ao e Expe
riencia Posterior e em Ambito Nacional; Coorte de Ingresso de 1976. 
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Fontes e nofas: As mesmas do Gnifico C.la. 

Estas afirma~6es aplicam-se a mulheres e homens, negros e bran

cos. 0 vantagem dos diplomados do G&EP, contudo, e relativamen

te maior para os negros do que para os bran cos e maior para as 

mulheres do que para os homens. A16m disso, em bora os diplomados 

do G&EP, considerados como urn grupo, tivessem mais probabilida

de que os de outras institui~oes de se haverem diplomado em profis-
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sacs liberais, esse diferenciaI de realiza90es educacionais foi especi
almente pronunciado entre os diplomados negros. 

. Os d~Plomados das escolas do G&EP que n[io obtiveram graus 

umverslt~nos avan<;ados tambem ganhavam bern mais do que a popu

la<;ao naclOnal "apenas com bacharelado". As bonifica,oes sobre a renda 

entre os diplomados do G&EP que tinham s6 0 bachareiado eram da 

ordem de 45% a 55%; essas bonifica,oes assemelham-se as vanta

gens de que gozam os diplomados do G&EP nas profissoes liberais. 

. _Emcont:aste, os que obtiveram diplomas avan,ados fora das pro

flssoes lIberalS, tanto considerando 0 grau de mestrado quanto 0 de dou

torado, cxibiram padr6cs de rcnda que, ao menos it primeira vista, cram 

surpreendentes. Duas aparentes anomalias se destacam. Primeiro CTI

quanta a rcnda media subia sistematicamente entre as araduado~ em 

ambito nacional, a medida que eles galgavam novas pata;ares de reaIi

za<;ao educacional (os bachards ganhavam menos que os detentores de 

mestrado, e estes, menos que os que concluiram 0 doutorado), essa 

progrcssao clara nao foi observada ao examinannos a popula<;ao do 

G&EP. Dentro desse grupo, os bachareis ganhavam mais do que os 

mestr~s e doutores, e os detentores de mestrado e doutorado ganhavam 
aproxlmadamente a mesma coisa. Segundo, os diplomados com grau de 

doutor constituiam, dentre qualquer das categorias ja identificad;s neste 

estudo, a unica em que os diplomados das escolas do G&EP ganhavam 

menos do que seus equivalentes formados em outras institui~6es. 
Mas e possIvel explicar e fazer COm que desapare~am cssas ano

mali as. se examinarmos as escolhas feitas pelos diplomados do G&EP 

quanto a seus setares de trabalho e ao tipo de .tividade exercida _ 

escolhas que foram influenciadas pelo leque de oportunidades it sua 

disposi,ao. Em sintese, os diplomados do G&EP com mestrado ou 

doutorado cram mais propensos a trabalhar no setor scm fins lucra
livos, cspecialmente no ensino e na pesquisa, do que os detcntores 

em geral desses tipos de graus universitarios avan~ados _ muito mais 
propensos a trabalhar no setor de entidades com fins lucrativos, no 
qual a remunera,ao e melhor. 
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Depois de examinarmos essas diferen~as por setor e profissao, a 

vantagem dos rendimentos dos diplomados do G&EP reaparece. Den

tro de urn mesmo setor, as pessoas que se doutoraram no universo 

G&EP tinham uma renda media sistematicamente superior it do total 

de detentores do doutorado - cerca de 15% a mais no setor com fins 

lucrativos e uns 5% a mais no setor sem fins lucrativos. Observam

se rela<;oes semelhantes no nivel do mestrado. 0 exame separado de 

cada setor e atividade tambem elimina a outra anomalia aparente: Os 

detentares de doutorado do G&EP ganhavam mais do que os de 

mestrado, dentro de urn mesmo setor e atividade .. ' 

Desvendar essas rela<;oes e util, em virtude da luz lan<;ada sobre a 

interpreta,ao dos diferenciais de renda "bruta". Uma das vantagens da 

fonna,ao avan,ada e que ela oferece mais op,oes de carreira aos indivi

duos. Alguns, sem duvida. fizeram sacrificios financeiros para seguir 

caminhos que lhes trazem recompensas maiores em outros aspectos. 

Setores empregatfcio 

E importante levar ern conta os setores de emprego aD interpre

tar toda sorte de diferenciais de renda, e nao apenas os associ ados 

a certos tipos de graus universitarios avan~ados.4 Assim, amp Ii are

mas agora a discussao para considerar explicitamente, c com deta

Ihes, de que modo os diferenciais de renda em geral sao afetados 

pclos setores em que as pcssoas exercem suas atividades. As pro

llunciadas diferen,as globais de renda entre os diplomados do G&EP 

e 0 lOlal de diplomados do pais estao ligadas, em parte - mas ape

nas em parte -, a diferen~as entre os setores em que os membros 

de cada grupo resolvem trabalhar. Distinguimos tres setores princi

pais: (1) as organiza~6es c cmpresas com/ins lucrafivos (incluindo 

o lrabalho autonomo); (2) as entidades sem fins iucrativos (que 

incluem as escolas particulares e as faculdades e universidades pri

vadas)~ e (3) as organiza~6es governamentais (que incluem 0 go
verno federal, estadual c municipal, as for~as armadas e as escolas, 

faculdades e universidades publicas). 
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A distribui9iio dos postos de trabalho nos diversos setores varia 

sistematicamente de acordo com a ra9a e 0 genera (Gnifico C.2), e 0 

faz por uma multiplicidade de razoes, inclusive as preferencias pes

soais e os obstaculos reais e percebidos a urn tratamento imparcia!. 

Os homens e os bran cos tern maior representa9ao no setor com fins 

lucrativos do que as mulheres e os negros; inversamente, as mulhe

res e os negros tern maior representa9ao no setor governamental. Ha 

tambem uma tendencia persistente a que mais mulheres do que ho

mens gravitem para 0 setor sem fins lucrativos, mas 0 emprego nes

se setor nao tern nenhuma correla~ao sistematica com a racra. 
Considerando esse pano de fundo, indaguemos agora se esses pa

droes variam conforme os individuos tenham ou nao frequentado es

colas do universo G&EP - pergunta que e de particular importancia no 

caso dos negras que concluiram 0 bacharelado. Vemos no Grafieo C.2 

que os diplomados do G&EP da coorte de 1976 tern maior tendoncia a 

trabalhar no setor lucrativo - que e, em geral, 0 que remunera melhor 

- do que os diplomados em ambito nacional; a barra que representa os 

diplomados do G&EP e mais alta que ados graduados nacionais, em 

todos os quatra quadrantes de ra9aigenero do Grafico C.2. Esse pa

drao e particularmente pronunciado entre as negras. No grupo dos 

homens, 2/3 dos bachareis negras das escolas do G&EP (67%) traba

Ihavam no setor lucrativo. enquanto apenas 56% do total de bachareis 

negros em ambito nacional trabalhava nesse setaro Entre os graduados 
bran cos do genera masculino, a porcentagem empregada no setor lu

crativo tambem era mais alta no grupo saido das escolas do G&EP, 

mas com uma defasagem decididamente menor (76% entre os 

dip lorn ados do G&EP versus 73% dos graduados no plano naeional). 

Veriticam-se rela90es similares quanto as mulheres. 

Uma segunda constata9ao digna de nota e que os diplomados das 

institui90es do G&EP, agrupados por ra9a e por genera, revelaram-se 

expressivamente menos inclinados a trabalhar no setor govemamental 

do que 0 total de bachareis do pais inteira. Uma porcentagem extrema

mente alta da popula9ao nacional de negras bachareladas, nessa faixa 

etaria, trabalha para este ou aquele orgao de governo (46%); a cifra 

I 
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correspondente entre as negras das escolas do G&EP ficou em 32%. 

Similarmente, a porcentagem nacional de homens negros no setor go
vernamental e de 37%, com parada a 22% entre os das escolas do G&EP. 

(0 govemo tamhem atrai percentagens menores de diplomados brancos 

do universo G&EP do que das institui90es em ambito nacional.) 

Grafico C.2. Porcentagem de Graduados em Cada Setor Empregaticio, 
Conforme 0 Genero e a Ra~a; DipIomados do Banco de Dados Gradua~ao e 
Experiencia Posterior e em Ambito Nacionaij Coorte de Ingresso de 1976. 
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Gradual;::io e Arrilito naconal 
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Fontes: Banco de dad os Gradua\=ao e Experiencia Posterior e Recenseamenco dos 
EUA. 1990. 

No((./s: 0 secor com fins lucrativos inclui as indivfduos que trabalham par conta 
propria. As percentagens podem nao totalizar 10{), em fun~ao dos arredondamentos. 
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o acrescimo de informac;oes sabre a remunerac;ao enriquece COll

sideravelmente esse quadro. Como sc poderia esperar. 0 setar de 

organizac;oes com fins lucrativos rernunerou melhor do que quaIguer 

dos DutroS dais, em todos as aita pares de comparac;6es exibidos no 

Gnifico C.3. 0 setor de entidades sem fins lucrativos parcce haver 

paga ligeiramente mais do que 0 governamental em cinco das aito 

comparac;5es, Jigeiramente menos em uma delas (mulhercs negras 

em ambito nacional) e bern melhor em duas (negros e branco$ do 

genero masculino diplomados nas institui~6es do G&EP). 

Especialmente dignas de nota sao as disparidades acentuadas nos 

diferenciais de sahirio entre os graduados do G&EP e os de to do 0 

pals: os primeiros receberam muito mais para trabalhar no setar com 

fins lucrativos do que nos Olltros dais (sobretudo no govern amen

tal), comparados aos diplomados em ambito naciona!. Entre as gra

duados do G&EP, 0 diferencial nos salarios medios entre 0 setor com 

fins lucrativos e 0 governamental foi de 23.000 dolares para as mu

Ihcres negras (+43%),27.000 dolares para as brancas (+55%),35.000 

dolares para os homens negros (+62%) e 50.000 dolares para os 

homens brancos (+81 %). Os difcrenciais salariais correspondentes. 

em rela~ao ao total de detentorcs do grau de bacharel, foram de 3.000 

dolares para as negras (+8%), 8.000 dolares para as brancas (+21 %), 

10.000 d61ares para os homens negros (+24%) e 22.000 dolares para 

os homens brancos (+47%). Os incentivos radicalmente direrentes 

para que sc trabalhe no setor privado, implicados nesses diferenciais 

de salafio nitidamente divergentes, por certo ajudam a explicar as 

diferen~as na distribui~ao do emprego por setor. Na popula~iio naci

anal de negras com grau de bacharel. 0 incentive financeiro para 

ingressar no setor de organiza~6es com fins lucrativos roi minima -

apenas 3.000 dolares. Nao admira que quase metade dessas mulhc

res trabalhe para 0 governo. Na popula,iio do G&EP. por outro lado. 

o difcrcncial correspondentc de remuncrai,(ao para as negras rai de 

23.000 d61arcs, e muitas delas parecem haver reagido em consonan

cia com esse dado. 
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Grafico C.3. Renda Media Auferida em 1995, por SetoT Empregaticio, Ge
nero e Ra~a; Diplomados do Banco de Dados Gradua«;ao e Experiencia 
Posterior e em Ambito Nacionalj Coorte de Ingresso de 1976. 
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E desnecessario dizer que varios outros fatores ajudam a explicar 

a distribui<;ao do emprego entre os selOres. Como assinalou Freeman 

ha muitos anos, em seu estudo pioneiro sobre a "Elite negra", 0 gover

no antecipou-se aos outros setores na acolhida dada aos profissionais 



510 o CURSO DO R!O 

negros.' (Desde longa data, esperava-se que a maioria dos medicos 

advogados, professores e religiosos negros exercessem suas ativida~ 
des profissionais primordialmente em suas comunidades.) Alem disso, 

como foi assinalado no Capitulo 5, as empregos do governo, de urn 

modo geral, sao considerados mais seguros e com melhores benefici

as assistenciais do que as pastas de trabalho dos outros setores. Par 

ultimo, algumas explica~6es sobre esse padrao enrafzam-se na teoria 

economica da discrimina~iio, que pastula que as empresas, responden

do ao preconceito dos consumidores e operando em mercados com

petitivos, podem ter maior tendencia a exercer a discrimina~ao do que 

empregadores "monopolistas" como a govern06 

Os diplomados negros do universo G&EP mostraram-se clara

mente mais propensos do que as graduados negros em ambito nacio

nal a trabalhar no setor de organiza~6es com fins lucrativos, e a ser 

relativamente bern remunerados. Embora as dados tambem indiquem 

que as diplomados brancos do G&EP sairam-se ainda melhor no setor 

lucrativo, seu excepcional sucesso econ6mico nao deve obscurecer 0 

avan~o obtido par seus colegas negros na obten~ao de empregos de 

alta remunera9ao nas empresas e no comercio. Os dados sobre a renda 

revelam tambem que as diplomados negros do G&EP receberam apro

ximadamente os mesmos salarios que seus colegas brancos nos seto

res governamental e sem fins lucrativos (na verdade, ligeiramente mais, 

no caso das mulheres negras). Sob certos aspectos, a compara~ao 

mais reveladora se d. entre as diplomados negros das escolas do G&EP 

e a popula<;ao nacional de diplomados brancos. Em todas as categorias 

isoladas (definidas pel a combina<;ao entre genero e setor empregaticio), 

as diplomados negros do G&EP tiveram uma renda media expressiva

mente maior que a da popula~ao nacional de bachareis bran cos. 

Categorias profissionais 

As diferen~as entre as graduados do G&EP e os bachareis em 

ambito nacional sao ainda mais pronunciadas ao examinarmos catego

rias profissionais especificas. As negras e negros das escolas do G&EP 

RENoA 511 

tern uma representa9ao muito mais maci9a nos campos da medicina. 

direito e ensino superior do que os bachareis negros em ambiw nacio

nal (ver a lado esquerdo dos paineis superiores dos Gnificos C.4a e 

CAb). As negras formadas nas institui~6es do G&EP tern uma proba
bilidade cinco vezes maior de trabalhar no ensino superior, seis vezes 

maior de ser advogadas e oito vezes maior de ser medicas do que a 

popula~ao nacional de negras detentoras do grau de bacharel. As pro

por~6es relativas aos homens negros sao muito parecidas. Em con

traste, as percentagens de emprego nas principais profiss6es empresa

riais - cargos executivos, financeiros e de marketing - sao pratica

mente identicas entre as negros das escolas do G&EP e as bachareis 

negros em iimbito nacional (ver a divisao central superior dos paineis 

dos Gnificos CAa e C.4b). Par ultimo, as negros de ambos as gene

ros, diplomados nas escolas do G&EP, tern uma probabilidade muito 

menor que ados graduados negros em ambito nacional de trabalhar em 

atividades de escrit6rio, no ensino primario ou secundario, ou no ramo 

de servi~os e de artes e oficios (lado direito dos paineis superiores das 

Graficos C.4a e C.4b). Par exemplo, as diplomados negros do G&EP 

revelaram ter 1/8 a 111 0 da probabilidade dos bachareis negros em 

ambito nadonal de trabalhar em atividades de escritari07 

Gnifico C.4a. Porcentagem de Homens Negros em Ocupa~oes Seletas e 
Renda Media Aufe.rida por Eles em 1995, Conforme a Ocupac;iio; 
l?iplomados do Banco de Dados Graduac;iio e Experiencia Posterior e em 
Ambito Nacionalj Coorte de Ingresso de 1976. 
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Renda m6d.la auferida 

1.~Io'IlXj)eri6nciaP<l'wr« _OA~iOO.i' 

I 
Fonles e nolas: As mesmas do Gnifico C.Ia. 
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Grafico C. 4b: Porcentagem de Mulheres Negras em Ocupa~oes Seletas e 
Renda Media Auferida por Elas em 1995, Conforme a Ocupac;ao; 
J?iplomadas do Banco de Dados Gradu3ft30 e Experiencia Posterior e em 
Ambito Nacional; Coorte de Ingresso de 1976. 
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Pontes e notas: As mesmas do Gnifico c.ta. 

A renda media por ocupa~iio, observada em rela~iio a esses pa-

droes de emprego, revela diversos padroes c1aros: 

Os diplomados negros do universo G&EP ganharam mais do que 

os graduados negros em ambito nacional em dezessete das de

zoito categorias de genero/profissiio exibidas nas Griificos C.4a 

e C.4b (paineis inferiores). 

• Como se poderia preyer, a vantagem na renda dos diplomados do 

• 

G&EP tendeu a ser inferior nas areas de atividade men os valori

zadas por eles - especialmente os servi~os de escrit6rio e 0 ensi

no primario/secundario. 

Nas profissoes "doutas", nas quais os diplomados do G&EP se 

fazem presentes em mlmero muito grande, as vantagens quanta a 
renda sao substanciais, tanto em termos absolutos quanta em ter

mos relativos. Nessas profissoes, as medicas negras tern as maio

res vantagens e as advogadas negras tern a menor;' a vantagem 

dos diplomados do G&EP no ensino superior e muito maior do 

que teriamos esperado (46% entre os homens e 30% entre as mu
theres). 

As profissoes empresariais sao particularmente reveladoras em cer

tos aspectos. Embora os diplomados negros do G&EP se fa~am 
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presentes ness as ocupa90es, aproximadamente no mesmo mlme

ro relativo dos bachareis negros em ambito nacional, sua renda IS 

muito maior: e comum a vantagem sabre a renda situar-se na faixa 

de 60% ou mais, chegando a urn pica de 143% para os homens 

negros da area de servi90s financeiros. Interpretamos esses resul

tados como uma indica9ao de que IS possivel haver grandes dife

ren9as nas posi90es que duas pessoas podem ocupar, ainda que 

ambas sejam dassificadas como "executivos" ou "da area de fi

nan,as", e de que os diplomados negros do G&EP que gravitaram 

para esses postos de trabalho no setor lucrativo conseguiram ocu

par cargos muito mais bern remunerados (e, ao que presumimos, 

amiude mais exigentes) do que os diplomados negros em gera!. 

Notas 

1. Os efeitos de varios tipos de graus universitarios avanrrados na reoda posterior 

dos matriculandos do G&EP, "muntida a igualdade das demais condi~6es", fo

ram esrimados nas regress6es por minimos quadrados (RMQ) dos Modelos 4 e 

5, apresentados nas Tabelas D.5.2 a 0.5.5 do Apendice D. A discussao deste 

apendice concentra-se apenas nos diplomados e compara os dadas dos farma

dos no universe G&EP com dades nacionais referentes a todos os detentores do 
bacharelado. 

2. Como se ve oa Tabela D.C.2 do Apendice D, ha tambem difereoyas substanciais 

de renda con forme 0 tipo de diploma liberal obtido. Mais adiante, neste apen

dice, examinaremos a renda par profissiio. considerando especificamente os 

medicos, advogados e executivos de empresas. 

3. Cremos rambem (com menos provas em que conCiar) que urn numero 

desproporcionalrnente grande de detentores· de doutorado do G&EP diplomou

se em campos de estudo em que a remunera9ao e relativamente baixa _ sobre

tudo as humanidades. Inversamente. desconfiamos que a popula9ao em geral 

tern relativamente mais doutores em pedagogia do que a popula9ao do G&EP, 

e que urn numero significativo desses individuos exerce fun90es administrativas 

na educa9ao, as quais remuneram melhor do que a maioria dos cargos de ensino. 

Infelizmente, os dados censitarios na~ permitem uma verifica9ao direta dessas 
hipoteses. 

4. Ver as Tabelas D.5.2 a D.5.5 do Apendice D, para rer estimativas por quadrados 
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5. 

6. 

7. 

8. 

minimos sabre os efeitos do setor empregatfcio na renda dos matriculandos do 

G&EP. depois de feito 0 controle pel as oufras variaveis, inclusive os graus 

avanr;ados obtidos. . . 

Freeman, 1976, cap. 6. Escreveu ele: "Os empregadores pubhcos. partH;ula~

mente 0 governo federal, oferecerarn aos negros instrufdos melhores oportum-

dades de ernprego do que 0 setor privado no novo mercado" (p. lSI). 

Ehrenberg e Smith. 1994. e Cain. 1986. 

Os dados referentes ao total de detentores do grau de bacharel foram extraidos 

do recenseamento decena1 de 1990. As classificar;5es profissionais L1sadas nos 

levantamentos do G&EP e no recenseamento sao muiw simi lares. Dados com

parativos sobre um numero ainda maior de profiss6es sao exibidos nas Tabelas 

D.C.lA e D.C.IB do Apendiee D. juntamente com dados referenles a hornens 

e mulheres bran cos. 

o campo do direito e particularmente interessante. em grande parte porque os 

advogados tern um leque maior de eseolhas no toeante ao setor empregaticio. A 

vantagem global da renda das advogadas negras das eseolas do G&~P, que e 
relativamente modesta. deve-se, em grande parte, ao fato de mUitas delas 

Irabalharem no setor de entidades sem fins lucrativos au no setor governamen

tal, nos quais os diferenciais de salario sao mais estreitos do que no setor 

luerativo privado (no qual trabalha ligeiramente mais de 1/3 das mulheres 

negras). Em eontraste, 2/3 dos homens negros das eseolas do G~EP. trabalh~m 

em eserit6rios particulares de advocacia. As compara90es naClOnalS tambem 

sao rcveladoras. Entre os advogados negros do genero masculino. em ambito 

nacional. pouco mais da metade trabalhava em empresas privadas e ganhava. 

em media. 65.000 d61ares por ano. em comparar;1i.o com uma renda media anual 

de 90.000 d61ares entre os advogados negros do genero masculino formados nas 

escolas do G&EP e empregados no setor privado. Essas rela90es espelha~ 

ri"orosamente os padr6es que ja observamos, ao examinar em lin has mms 

g;ais 0 emprego e a renda par setar: as diferenr;as sao rnais pronunciadas aqui, 

;rovavelmente porque 0 direito e uma categoria pro fissional rnais estritamente 

definida. 



Apendice D 

Tabe1as adicionais 

TABELA D.2.I: Escores Medios no SAT Verbal e Matematico de Candida
tos a Cinco Institui~oes Seletivas e de Terceiranistas do Curso Secundario 
a Caminho da Faculdade, em Ambito Nacional, Conforme a Rat;a, 1989 

Ambito 
nacional 

Cinco instilui(:oes 
doG&EP 

Negros Brancos Negros Brancos 

Escore medio no SAT verbal 

Escore media no SAT matematico 

351 

386 

446 

491 

520 

545 

61 

663 

FonTes: Dadas de admissiio fornecidos por cinco instituiyoes do levantamento Gea
duaryao e Experiencia Posterior: dados nacionais provenientes da Diretoria de Exa
mes de Admissiio Universitarios (1989, p. 6). 

Tabela 0.3.1: indices de Diplomat;ao, Conforme a Seletividade Institucional, 
o Tipo de Instituit;ao e a Rat;a; Coorte de Ingresso de 1989 (%) 

Prime ira Escola Global 
SEL-I Negros 84,7 88,7 

Hispanicos 91,7 96,4 

Asiaticos 95,4 98,4 
indios 78,9 78,9 
Brancos 94,8 97,3 
Outros 75,0 85,5 
Total 93,7 96,5 
Negros 76,2 80,1 

Hispanicos 79,3 91,1 

Asiaticos 86,4 96,4 
indios 88,7 88,7 
Brancos 85,7 95,4 
Outros 76,6 84,0 
Total 84,9 94,3 

SEL-3 Negros 67,9 72,8 
Hispanicos 71,2 81,6 
Asiaticos 84,4 93,3 

517 
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indios 71,9 85,9 
medio global no SAT entee .150 e 1,299; "SEL-3" indica institui~5es com escore 
medio global no SAT abaixo de 1 150. 

Beancos 82,4 90,3 
Outros 81,7 88,0 Tabela 0.3.2: indices de Oiploma':;3o, Conforme a Seletividade Institucional, 
Total 81,3 88,3 o Tipo de Institui':;3o e a Ra~a; Coorte de Ingresso de 1976 (%) 

Ins(itui~5es particulares Negros 79,1 84,3 

Hispanicos 84,9 93,4 Primeira Escola Global 

Asiaticos 90,4 95,8 SEL-l Negros 81,2 85,1 

indios 82,1 82,1 Hispanicos 76,5 79,2 

Beancas 87,6 95,3 Asiaticos 90,7 93,5 

Outros 72,3 99,2 indios 70,0 85,0 

Total 87,1 94,0 Beancos 87,2 91,8 

Instituj~6es pLiblicas Negros 67,3 72,2 
Outros 56,1 70,4 

Hispanicos 71,2 81,5 
Total 86,2 90,8 

Asi<iticos 84,6 93,4 SEL-2 Negros 67,4 73,2 

indios 70,8 85,4 Hispanicos 67,2 73,2 

Beancos 83,6 90,9 Asiaticos 77,4 84,6 

Outros 84,2 89,5 Indios 63,6 78,4 

Total 82,4 88,9 Brancos 79,6 89,1 

Faculdades de Outros 47,4 55,8 

ciencias e humanidades Total 77,7 87,2 

(artcs libeeais) Ncgros 77,6 80,9 SEL-3 Negros 56,1 60,7 
Hispanicos 82,2 96,2 Hispanicos 54,9 62,9 
Asiaticos 86,0 96,3 Asiaticos 78,1 88,8 
indios 86,7 86,7 Indios 45,5 52,9 
Beancos 86,5 95,1 Beancos 74,1 84,3 
Outros 82,2 82,2 Outros 42,5 42,5 
Total 85,7 94,3 Total 72,4 82,6 

Todas as institui<;:6es Negros 74,7 79,2 Institui<;:6cs particulares Ncgros 72,3 76,3 
Hispanicos 81,4 90,0 Hispanicos 70,1 75,9 
Asiaticos 88,2 96,2 Asiaticos 83,5 87,0 
indios 77,9 81,0 Indios 55,3 69,7 
Beancos 85,8 93,7 Brancos 81,0 89,7 
Outros 78,1 84,9 Outcos 46,9 55,2 
Total 85,1 92,3 Total 79,3 87,8 

Fonte: Banco dc Dados Gradua(j:ao e Experiencia Posterior. Instituio;oes publicas Negros 55,1 60,2 

Notw: 0 "Indice de diplomacao na primeira escola" inclui como diplomados apenas 
Hispanicos 59,4 61,2 

os alunos que se formaram num prazo de seis anos na mesma institui(j:ao em que se Asiaticos 77,2 87,9 
matricularam como calouros. 0 "indice global de diploma<;ao" inclui tambem os que indios 47,4 56.4 
se transferiram de sua primeira escola e se formaram noutra institui<;ao. Vcr tlma Seancos 75,2 84,2 
dcfini<;50 mais completa no Apendice 8. "SEL-J" indica instituicoes com escore Outros 45,9 45.9 
media glob:!1 no SAT de 1.300 ou m:!is; "SEL-2" indica instituiyoes com escore 
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Faculdades de 

ciencias e humanidades 

(artes Iiberais) 

Todas as instituic;oes 

Total 

Negros 

Hispanicos 
Asiaticos 
indios 

Brancos 
Outros 

Total 

Negro, 
Hispanicos 
Asiaticos 
Indios 
Brancos 

Outros 

Total 

o CtJRSO DO RIO 

73,5 82,5 

71,2 77,8 
66,7 75,8 
81,8 92,4 
83,3 94,4 
78,7 89,2 
28,1 28,1 

78,0 88,4 

65,9 70,8 
68,1 73,3 
82,1 88,7 
56,9 68,6 
78,3 87,2 
45,8 49,4 
76,8' 85,7 

Fonte: Banco de Dados Gradua~ao e Experiencia Posterior. 

Nows: 0 "indice de diplomar;ao oa primeira escola" incJui como diplomados apenas 
os alunos que se formaram num prazo de seis aoos na mesma instituirrao em que se 
matricuiaram como calouros. 0 "indice global de dip]omarrao" inclui tumbem as que 
~e transferiram de sua primeira escola e se formacam noutra instituirriio. Ver Uffia 

definir;iio mais completa no Apendice B. "SEL-I" indica instituir;ocs com escore 
medio global no SAT de 1.250 Oll mais; "SEL-2" indica instituir;5es com escore 
medio global no SAT entre 1.125 e 1.249; "SEL-3" indica instituir;oes com escore 
medio global no SAT abaixo de 1.125. 

TAabela D.3.3: Indices de Diplomac;ao, Conforme a Seletividade Institucional, 
o Escore no SAT e a Rac;a; Coortes de Ingresso de 1976 e 1989 (%) 

Coorte de ins.resso de 1976 
Escore global Negros Brancos 

no SAT SEL-J SEL-2 SEL-3 TODOS SEL-J SEL-2 SEL-3 TODOS 

<1000 83 72 53 63 81 75 69 70 
1000-1099 84 62 69 70 89 78 73 75 
1100-1199 83 68 65 73 87 79 77 79 
1200-1299 73 68 69 87 83 78 82 
>1299 75 69 88 81 81 84 
Total 81 67 56 66 87 80 74 78 
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Coorte de ingresso de 1989 

Negros Brancos Escore global 

lloSAT SEL-J SEL-2 SEL-3 TODOS SEL-J SEL-2 SEL-3 TODOS 

<1000 

1000-1099 

1100-1199 
1200-1299 

>1299 
Total 

88 

81 

87 
87 

82 

85 

75 

76 

79 
74 

81 

76 

65 

72 

72 

83 

68 

68 

75 
80 
81 

81 
75 

86 

89 

94 
95 

95 

95 

Fonte: Banco de Dados Graduar;ao e Experiencia Posterior 

82 

83 

87 
86 

86 

86 

78 78 

82 83 
84 85 

83 86 

84 90 
82 86 

Notas: Os indices de diplomar;ao sao os de seis anos na primeira escola. tal como 
definidos nas notas da Tabela 0.3.1. Com respeito a 1989. as categorias de seletividade 
institucional estiio definidas nas notas da Tabela D.3.1: quanto a 1976, sao as definidas 
nas noras da Tabela D.3.2. Os trar;os representam celulas com menos de 20 observar;5es. 

Tabela D.3.4: Modelo de Regressiio Logistica Preditivo dos indices de 
Diplomac;iio; Coorte de Ingresso de 1989 

Variave! 

InterceplO 

Genera feminino 

Negros 

Hispiinicos 

Asiaticos 

Qutras rayas 

SAT >1299 

SAT 1200-1299 

SAT 1100-1199 

SAT 1000-1099 

SAT nao disponfvel 

10% superiores da 

turma do secundario 

Classifica<;:ao na 

turma do secundario 

nao disponfvel 

Alto SSE 

Baixo SSE 

Todos os matriculandos Somente os negros 

Estimativa Erro Razao Estimativa 
param~trjc'l padraoprobabilfstica parametrica 

0.957 

0.280 

0.052 

0.031 1.323 

-0.513 0.056 0.599 

-0.350 0.080 0.705 

0.122 0.055 1.130 

-0.330 0.104 0.719 

0.331 0.059 

0.253 0.055 

0.350 0.053 

0.192 0.054 

-0.330 0.127 

0.342 0.036 

1.393 

1.288 

1.420 

1.211 
0.719 

1.407 

0.065 0.046 0.937 

0.283 0.036 1.327 

-0.385 0.079 0.680 

0.455 

0.265 

0.128 

0.232 

0.308 

0.141 
0.048 

0.315 

-0.065 

0.557 

-0.305 

Erro Razao 
padrao probabi!fscica 

0.112 

0.101 

0.248 

0.179 

0.149 

0.136 

0.349 

0.117 

0.148 

0.175 

0.143 

1.303 

1.137 

1.261 

1.361 

1.151 

1.050 

1.370 

0.9:17 

1.746 

0.737 
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SSE nao disponfvel 0.110 

SEL-l 1.092 

SEL-2 0.193 

Faculdade ferninina -0.299 

Nlimero de observar,:oes 32.524 

ProbabIlidade de log -2 

Restrito 31,553 

Irrestrito )0,160 

0.050 I.! 16 

0.058 2.979 

0.036 1.212 

0.069 0.742 

0.031 

0.712 

0.280 

0.158 

2.354 

2,667 

2,569 

o CURSO DO R!O 

0.172 1.031 

0.161 2.038 

0.119 1.323 

0.269 1.171 

Qui-quadrado 1,393 com 18 d.! 98 com 14 df 

Fonte: Banco de Dados Gradua~ao e Experiencia Posterior. 

Notas: Os coeficientes em negrito sao significativos no niveI de 0,05; os demais nao 
o sao. As categorias omitidas no modelo slio Brancos, Masculino, SAT < 1.000, 90% 
Inferiores da Turma do Secundario, SSE Medio, SEL-3 e Institui~lio Co-educacional. 
Os indices de diploma~ao sao os da formatura na primeira escola num prazo de seis 
anos, como defillidos nas notas dol Tabela 0.3.1. Ver no Apendice B a defllli~5.o do 
status socioeconomico (SSE). 

Tabela D.3.5: Porcentagem de Alunos Diplomados em Campos Seletos, 
Conforme a Rac;a; Coortes de Ingresso de 1976 e 1989 

Coorte de Coorte de 
Ingresso de 1976 Ingresso de 1989 

Negros Brancos Negros Brancos 

Ciencias sociais 

Economia 6.8 7,1 5,3 5,7 

Psicologia 10.5 5,2 9.4 7,0 

Socioiogia 4,4 1,4 3,7 1,3 

Ciencia polftica 10,5 7.0 13,7 10.0 

Estudos regionais e etnicos 1,1 0,5 2,7 1,5 

Humanidades 

Hist6ria 3,6 5.4 5.1 6.8 

Ingles 4,7 5,8 5.6 8,7 

Filosofia 1,1 1,1 1,1 1,1 

Ciencias naturais/Matematica 

Biologia 10.0 8,4 6.8 7,1 

Quimica 2,0 2.6 1.5 1,7 

Matematica 1,5 1.9 1.5 2,0 

Engenharia 6,3 10,1 8,9 9,0 

Fonte: Banco de Dados Graduar;ao e Experiencia Posterior. 

Nora: Inclui somente os diplomados na primeira escola. 

TABELAS AD/C!ONAIS 
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Tabela D.3.6: Modelo de Regressao por Minimos Quadrados, Preditivo da 
Classificac;ao nos Percentis da Turmaj Coorte de Ingresso de 1989 

Todos os matriculandos Somen!e os negros 

Es(imativ<l Erro Estimativa Efra 

Variavel parametrica padriio parametric<l p<ldriio 

Intercepto _23.937 1.422 _26.173 3.192 

Genera feminino 8,159 0.306 4.924 0.881 

Negros _16.183 0.644 

Hispflnicos -9.002 0.848 

Asiaticos -3.071 0.495 

Outras ra~as -3.378 1.224 

Escore no SAT (Jnterv. de 100 pontos) 5.929 0.118 5.024 0.304 

10% superiores da 

turma do secundario 10.819 0.359 5.524 0.989 

Classifica~ao na 

turma do sccund::irio 

nao disponivd 4.855 0.472 2.488 Ull 

AlIa SSE 2.749 0.332 3.400 1.292 

Baixo SSE -1.798 0.928 0.072 1.320 

SSE nao disponiveJ 2.939 0.496 0.028 1.528 

SEL·I _14.924 0.476 -15.468 J.3l2 

SEL-2 -7.892 0.367 -8.098 1.074 

Faculdadc feminina -1.131 0.676 -0.441 2.154 

Ciencias sociais -0.706 0.404 ·0.304 1.! 91 

Ciencias naturais -2,131 0.501 -4,923 1.633 

Engenharia -8,092 0.546 -9.050 1.680 

Outras areas de eSlUdo 0.601 0.463 1.890 1.398 

Area de estudOs nuo disponiveis ·14.0U 0.696 -14.467 1.820 

Numero de observayoes 3! ,593 2,233 

R' 0.205 0.190 

Fonte: Banco de Dados Graduar;ao e Experiencia Posterior. 

No{(Js: Os coeficientes em negrito sao signifkativos no nivel ~e 0,05: os del~ais nao 
o sao. As categorias omitidas no modelo sao Brancos, Mascuhno, 90% Infeno~e~ dol 
Turma do Secundario, SSE Medio, SEL-3, Instituir;ao Co-educacional e Especlahza
r;ao em humanidades. As categorias de seletividade institucional sao co~o de(~ni~as 
nas notas da Tabela 0.3.1. Ver no Apendice B a dcfinir;ao do status soclOeconomtco 

(SSE). 
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'I'abela D.4.1: PorcentageIn de DlploInados COIn Grans Universitiirios Avanc;ados, ConforIne 0 Tipo de Gran, a Seletividade 
Institucional, 0 Genero e a Ra-;a; Coorte de Ingresso de 1976 

Grau avan~ado 
Ferninino 
Masculino 
Todos 

Apenas mestrado 
Feminino 
Masculino 
Todos 

Diploma de profissao liberal 
Feminino 
Masculino 
Todos 

Diploma de Administrayao 
de empresas 

Feminino 
Masculino 
Todos 

Diploma de Direito 
Feminino 
Masculino 
Todos 

Diploma de Medicina 
Feminino 
Masculino 
Todos 

Doutorado 
Feminino 
Masculino 
Todos 

SEL-J 

NegfM Br(/lIcos Todos 

61 
62 
61 

17 
8 
13 

39 
48 
43 

8 
18 
12 

16 
21 
18 

16 
14 
15 

4 
8 
6 

67 
71 
69 

23 
14 
18 

34 
46 
40 

10 
17 
14 

14 
18 
16 

9 
11 
10 

11 
13 
12 

66 
71 
69 

23 
14 
18 

34 
46 
40 

10 
17 
14 

14 
18 
16 

10 
12 
11 

11 
13 
12 

SEL·2 

Nexros Brallcos Todos 

61 
53 
59 

17 
13 
16 

40 
36 
39 

14 
16 
15 

17 
9 
14 

10 
12 
10 

4 
3 
4 

59 
67 
63 

24 
14 
19 

29 
46 
37 

12 
17 
14 

11 
17 
14 

6 
13 
9 

6 
8 
7 

59 
66 
63 

2J 
15 
19 

30 
45 
37 

12 
17 
14 

11 
16 
14 

7 
13 
10 

6 
8 
7 

Fonte: Banco de Dados Gradua~iio e Experiencia Posterior. 

SEL-3 

NeKros Brancos 

50 39 
49 50 
49 45 

24 20 
\0 14 
19 17 

22 
36 
28 

9 
15 
11 

11 
10 
10 

3 
14 
7 

3 
3 
3 

16 
32 
24 

8 
15 
11 

5 
10 
8 

3 
8 
5 

3 
5 
4 

Todo ... 

40 
51 
45 

20 
14 
17 

17 
33 
24 

8 
15 
11 

6 
10 
8 

3 
8 
6 

3 
5 
4 

Tot/tIS as e.~collls do G&EP 

Negros 81"ll/lcos Todos 

57 
54 
56 

20 
11 
16 

34 
40 
36 

11 
16 
13 

15 
13 
14 

9 
13 
11 

4 
5 
4 

51 
60 
56 

22 
14 
18 

24 
40 
32 

10 
16 
13 

9 
14 
11 

5 
10 
8 

6 
8 
7 

52 
60 
56 

22 
14 
18 

24 
40 
32 

10 
16 
13 

9 
14 
12 

6 
11 
8 

6 
7 
7 

Notas: 0 "Diploma de profissiio liberal" inciui direilo, medicina, administrar;iio de empresas e outros diplomas de profissoes liberais. "Apenas 
meslrado" inclui os estudantes cujo grau mais avanr;ado foi 0 mestrado (exc1ufdo 0 mestrado em administrar;lio). "SEL-l" indica as instituir;oes 
com escares medios globais de 1.250 ou mais no SAT; "SEL-2" indica as instituir;oes com escores medios globais de 1.125 a 1.249 no SAT; 
"SEL-3" indica as institui~oes com escores medios globais ahaixo de 1.125. 
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Tabela d.4.2: Modelos de Regressao Logistica Preditivos da Obten't3o de Graus Universitarios Avan~ados pelos Diplomados; 
Coorte de Ingresso de 1976 

Varia vel 

Intercepto 

Negros 

Hispanicos 
Asiatieos 

Outras ra~as 

Feminino 

SAT >1299 

SAT 1200-1299 
SAT 1100-1199 

SAT 1000-1099 

SAT nao disponfvel 

10% superiores da 

turma do secundario 

Classifica9ao na 

lurma do secundario 
naa disponfvel 

Alto SSE 

Baixo SSE 

SSE HaO disponfveJ 

Todos Somente negros 
Modelo 2 Modelo 3 Modelo 2 Modelo 3 

Estimativa Erra Razao Estimativa Erro Razao Estirnativa Erra Razao Estimativa Erra Razao 
parametrica padraoprobabilfstica parametrica padri'io probabilfstica parametrica padrao probabilfstka paramelrica padrao probabilfstica 

-1.251 0.063 

0.399 0.075 
0.284 0.132 

0.310 0.097 

-0.321 0.250 

1.491 

1.328 

1.363 

0.726 
-0.254 0.028 0.776 

0.988 0.057 2.685 

0.770 0.054 2.160 
0.507 0.051 1.660 

0.280 0.052 1.323 

0.512 0.082 1.668 

0.249 

0.002 

0.208 

-0.177 
0.108 

0.040 1.282 

-1.518 

0.618 

0.342 
0.266 

-0.209 

-0.361 

0.518 

0.455 
0.269 

0.157 

0.330 

0.084 

0.076 

0.078 

0.136 

O.loo 
0.260 

0.030 

0.060 

0.056 
0.053 

0.054 

0.086 

0.042 

1.856 

1.408 

1.305 

0.811 
0.697 

1.679 

1.575 
1.309 

1.169 

1.391 

1.087 

0.935 

-0.611 

0.160 

1.470 

0.262 
0.220 

0.089 

0.082 

-0.046 

0.355 

0.144 

0.564 

0.294 
0.211 

0.182 

0.417 

0.175 

1.173 

4.347 

1.299 

1.245 
1.093 

1.085 

0.956 

-1.277 

0.128 

1.200 
-0.039 

0.035 

-0.029 

-0.045 

-0.078 

0.413 

0.150 

0.581 

0.311 
0.221 

0.190 

0.438 

0.183 

1.137 

3.319 

0.962 
1.035 

0.971 

0.956 

0.925 

Aspiranles a graus avanpos 0.798 

0.041 

0.034 

0.079 
0.045 

0.046 

1.002 

1.231 

0.838 

1113 

2.222 

-0.068 

0.194 

-0.102 

0.099 

0.674 

0.043 

0.035 

0.082 

0.046 

0.047 

1.214 

0.903 

1.104 

1.961 

-0.416 

0.288 

-0.342 

0.316 

0.652 

0.189 

0.237 

0.187 
0.222 

0.343 

0.659 

1.334 

0.711 
1.372 

1.920 

·0.418 

0.294 

-0.344 

0.333 

0.605 

0.195 

0.245 

0.193 
0.229 

0.354 

0.659 

1.342 

0.709 

1.395 
1.832 

'~ 

'" 0< 
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Aspiranles a graus 
avam;ados nao disponfve1 
SEL-I 
SEL-2 
Ciencias sociais 
Ciencias naturais 
Engenharia 
Dulra area de esludos 

Area de estudos 
nao disponlvel 
Ten;o superior da lurma 
Ter~o medio da lurma 

0.623 

0.455 

0.391 

Nlimero de observa90es 18,840 

0.050 
0.045 

0.034 

1.864 

1.576 

1.478 

0.530 
0.557 

0.476 

0.295 
0.602 

-0.083 

-0.391 

0.041 

1.247 
0,639 

18,840 

0.052 
0.048 

0.036 

0.043 
0.051 

0.054 

0.044 

0.074 

0.040 
0,037 

1.699 
1.746 

1.609 
L.344 

1.826 

0.920 

0.677 

1.042 
3.481 

1.894 

0.636 

0.280 

0.244 

888 

0.350 
0.198 

0.164 

1.888 
1.323 

1.276 

0.626 

0.466 

0.431 

0.625 
0.865 

0,066 

0.244 

0.048 

1.275 

0.822 

888 

Probabilidade de log -2 
Restrito 31.342 31,342 1,249 \,249 

0.362 
0.214 

0.175 

0.212 

0.268 

0.321 

0.233 

0.384 
0.320 

0.172 

Irrestrito 29,231 27,688 1,209 1,158 
Qui-quadrado 2, III com 19 d.f. 3,654 com 26 d.f. 40 com 15 d. f. 91 com 22 d. f. 

Fonte: Banco de Dados Gradua~ao e Experiencia Posterior. 

1.870 
\.593 

1.539 

1.867 

2.376 

1.068 

1.276 

1.049 

3.577 
2.275 

;:' 

~ 
> 

i 

Notus: Os coeficicnles em negrito sao significativos no nlvel de 0,05; os demais nao 0 sao. As categorias omitidas no modcJo sao Brancos, 
Masculino, SAT <1.000, 90% Infcriores da Turma do Secundario, SSE Medio, Nao Aspirantcs a Graus Avan~ados, SEL-3, Especializa9ao em 
Humanidades e Ter~o Inferior da Turma. As categorias de seletividade inslitucionai (SEL-I, SEL-2 e SEL-3) sao como definidas nas notas da VI 

T~bela D.4.1. ~ 

.. ~...... .. 



TabeIa D.4.3: Modelos de Regressao Logistica Preditivos da Obten~ao de Diplomas em Profissoes Liberais ou Doutorado pelos 
DipIomados; Coorte de Ingresso de 1976 

-----------------------------------------cT~o~d~o-sc-------------------------------------~S~o~m-e-n~t~e-n-e~g~r-o-s---------------------

Variavel 

Intercepto 

Negros 
Hispanicos 
Asiaticos 
Dutras ra9as 
Feminino 

SAT >1299 
SAT 1200-1299 
SAT 1100-1199 
SAT 1000-1099 
SAT nao disponfvel 

10% superiores da 
tunna do secundario 

Classifica9ao na 
turma do secundario 
nao disponfvel 

Alto SSE 
Baixo SSE 
SSE nao disponfveJ 

Modelo 2 Modelo 3 Modelo 2 Modelo 3 

Estimativa Erro Razao Estimativa Erro Razao Estimativa Erro Razao Estimativa Erro Razao 
parametrica padraoprobabilfstica parametrica padr~o pro_babilis~a p~.amet~a p~rao l'robabilfstica_ parametnca padro.? probabilfstica 

-1.936 0.064 

0.560 
0.432 
0.240 
-1.171 

0.079 1.751 
0.132 1.540 
0.093 1.271 
0.269 0.843 

-0.598 0.030 

1.082 0.064 
0.913 0.061 
0.627 0.060 
0,443 0.062 
0.523 0.093 

0.184 0.043 

-0.016 0.045 

0.348 
-0.139 
0.184 

0.550 

2.950 
2.490 
1.891 
1.557 
1.687 

1.203 

-2.348 

0.729 
0.485 
0.194 
-0.114 
·0.715 

0.727 
0.677 
0.458 
0.356 
0.383 

0.033 

0.079 

0.082 
0.135 
0.097 
0.279 
0.031 

0.067 
0.064 
0.062 
0.064 
0.096 

0.044 

2.073 
1.624 
1.214 
0.893 
0.489 

2.068 
1.967 
1.580 
1.428 
1.467 

1.034 

-1.339 

-0.248 

0.823 
0.496 
0.573 
0.372 
-0.374 

-0.029 

0.246 

0.148 

0.434 
0.291 
0.211 
0.187 
0.469 

0.179 

0.780 

2.277 
1.642 
1. 774 
1.451 
0.688 

0.971 

-2.350 

-0.219 

0.527 
0.167 
0.347 
0.252 
-0.495 

-0.071 

0.338 

0.156 

0.461 
0.313 
0.222 
0.196 
0.494 

0.188 

0.803 

1.694 
1.182 
1.415 
1.286 
0.610 

0.932 

Aspirantes a graus avan9aos 1.074 

0.035 
0.088 
0.047 
0.040 

0.984 

1.416 
0.870 
1.202 
2.926 

-0.085 

0.336 
-0.080 
0.180 
0.926 

0.046 

0.036 
0.090 
0.048 
0.041 

0.919 

1.400 
0.923 
1.197 
2.525 

-0.217 

0.171 
-0.279 
0.007 
1.012 

0.195 

0.237 
0.200 
0.225 
0.216 

0.805 

1.187 
0.756 
1.007 
2.750 

-0.190 

0.196 
-0.274 
0.010 
0.870 

0.205 

0.246 
0.207 
0.237 
0.226 

0.827 

1.217 
0.760 
1.010 
2.387 

~ 
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Aspirantes a graus 
avan9ados nao disponivel 0.609 
SEL-I 0.395 
SEL-2 0.333 
Ciencias sociais 
Ciencias naturais 
Engenharia 
Dutra area de estudos 
Area de estudos 
nao disponiveJ 
Ter90 superior da turma 
Ter90 medio da turma 

Numero de observa90es 18,840 
Probabilidade de log-2 

0.042 
0.045 
0.035 

Restrito 
Irrestrito 

Qui-quadrado 

30,295 
27,279 

3,016 com 19 df 

1.838 
1.484 
1.395 

18,840 

0.541 
0.487 
0.401 
0,596 
0,757 

·0.128 
·0.116 

0.134 
LOn 
0.476 

0.043 
0.048 
0.038 
0.044 
0.049 
0.057 
0.048 

0.078 
0.042 
0.040 

888 

30,296 1,223 
26,037 1,155 

4,259 com 26 df 

Fonte: Banco de Dados Gradua9aO e Experiencia Posterior. 

1.718 
1.627 
1.493 
1.815 
2.133 
0.880 
0.890 

1.143 
2.748 
1.609 

0.740 
0.410 
0.368 

888 

1,223 
1,090 

0.223 
0.203 
0.172 

68 com 22 d. f 

2.096 
1.506 
1.445 

0.710 
0.626 
0.568 
0.931 
1.526 
0.783 
0.475 

0.013 
1.128 
0.794 

0.231 
0.222 
0.185 
0.230 
0.280 
0.338 
0.257 

0.437 
0.298 
0.173 

133 com 22 d. f 

2.034 
1.870 
1.765 
2.537 
4.600 
2.189 
1.608 

1,013 

3.091 
2.211 

NotllS: Os coeficientes em negrito sao signiflcativos no nive! de 0,05; os demais nao 0 sao. As categorias omitidas no modelo sao Brancos, 
Masculino, SAT <1.000, 90% Inferiores da Turma do Secundario, SSE Medio, Nao Aspirantes a Graus Avan9ados, SEL-3, Especializar;ao em 
Humanidades e Terr;o Inferior da Turma. As categorias de seletividade institucional (SEL-I, SEL-2 e SEL-3) sao como definidas nas notas da 
Tabela 0.4.1. Ver no Apendice B a defini\=ao do status socioeconomico (SSE). 
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Tabela D.4.4: Porcentagem de Diplomados com Graus Universitarios Avan
~ados, Conforme a Seletividade Institucional, a Classific3'r3o na Thrma e 
a Ra~a; Percentagens Reais e Ajustadasj Coorte de Ingresso de 1976 

Porcentagem que obtevePorcentagem com diploma em 
qualquer grau avanyado profissao liberal ou doutorado 

Real Ajustada Real Ajustada 

Todos os diplomados 

SEL-l 69 63 51 41 
SEL-2 63 62 43 39 
SEL-3 45 50 28 30 
Ten;o superior da tuema 69 70 49 47 
Tenro media da tUfma 54 56 35 34 
Terr;o inferior da tuema 41 40 27 24 

Apenas os diplomados negros 

SEL-l 61 61 48 44 
SEL-2 59 60 43 42 
SEL-3 49 50 3 I 29 
TCfryO superior da tuema 75 78 56 59 
Terr;o media da tUfma 68 69 50 51 

Teryo inferior da tuema 49 49 34 32 

Fonte: Banco de Dados Graduayao e Experiencia Posterior. 

Notas: Os indices ajustados foram estimados usanda-se urn modelo de regressao 
iogistica que fez 0 controle pel as caracterfsticas estudantis e institucionais (ver 
Tabelas 0.4.2 e D.4.3 [Modelo 3] e ° Apendice B). Os graus universitarios avan~a
dos e as categorias de seletividade institucional sao como definidos nas notas da 
Tabela D.4.1. 

T ABELAS ADICIONAIS 53 I 

Tabela D.4.5: Medias das Variaveis Independentes dos Modelos de Regres
sao do Capitulo 4; Coorte de Ingresso de 1976 

Medias dos model os de regressao 
das tabelas D.4.2 e 0.4.3: 

Variave1 

Negros 

Hispanicos 

Asiaticos 

Outras ra~as 

Feminino 

SAT> 1299 

SAT 1200-1299 

SAT II 00-1199 

SAT 1000-1099 

Escore no SAT nao disponivel 

10% superiores da turma do secundario 

Classifica~ao na turma do secundario nao disponiveJ 

Alto SSE 

Baixo SSE 

SSE nao disponfvel 

Aspirantes a graus avan~ados 

Aspira9ao a graus avan9ados nao disponiveJ 

SEL-l 

SEL-2 

Ciencias sociais 

Ciencias naturais 

Engenharia 

Outra area de estudos 

Area de estudos nao disponivel 

Ter90 superior da rurma 

Ter90 medio da turma 

Todos 

0,04 

0,01 

0,02 

0,00 

0,51 

0,24 

0.21 

0,21 

0,17 

0,04 

0,40 

0,40 

0,30 

0_03 

0,23 

0,47 

0,40 

0,20 

0,35 

0,22 

0,15 

0,11 

0,25 

0,05 

0,36 

0,35 

FaTlte: Banco de Dados Graduar;ao e Experiencia Posterior. 

Negros 

0,63 

0,03 

0,07 

0,15 

0,21 

0,03 

0,30 

0,35 

0,11 

0,19 

0,21 

0,35 

0,45 

0.25 

0,41 

0,35 

0,13 

0,07 

0,24 

0,04 

0,07 

0,26 

NOla.c Os dados exc1uem os que nao se diplomaram. Os tra90s representam as varia
vcis nao usadas no modelo de regressao. Ver no Apendice B as definir;6es do status 
socioecon6mico (SSE) e da seletividade institucional (SEL-I, SEL-2 e SEL-3). 
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Tabela D,S,I: Modelo de Regressao Logistica Preditivo da Decisao das Mu
Iheres de Nao Trabalhar Fora; Coorte de Ingresso de 1976 

Estimativa Erro Razao 
Variavel parametrica padrao probabilfstica 
Intercepto -1.494 0,164 

Negros -0,910 0,181 0,402 

Hispanicos 0,419 0,225 1,520 
Asiaticos 0,043 0,178 1,044 

Outras ralYas 0,545 0,410 1,725 

SAT >1299 -0,013 0,103 0,987 

SAT 1200-1299 -0,022 0,092 0,979 

SAT 1100-1199 0,014 0,084 1,015 

SAT 1000-1099 0,024 0,083 1,024 

SAT nao disponfvel -0,119 0,138 0,888 

10% superiores da turma do secundario -0,186 0,069 0,830 

Clo.ssificUl;ao no. turma do 

secundario nao disponivel -0,173 0,070 0,841 

Alto SSE 0,113 0,059 1,119 
Baixo SSE -0,272 0,162 0,762 

SSE nao disponivel -0,064 0,070 0,938 

SEL-1 0,065 0,089 1,067 
SEL-2 -0,033 0,063 0,968 

Ciencio.s sociais 0,078 0,072 1,081 

Ciencias naturais -0,112 0,096 0,894 

Engenharia 0,120 0,120 I, 127 

Outra area de estudos -0,051 0,070 0,951 

Area de estudos n50 disponivel 0,196 0,109 1,217 

TerlYo superior da turma 0,104 0,069 1,109 

Terr.;:o medio da turma 0,002 0,065 0,998 

Menos que 0 bacharelado ·0,292 0,103 0,747 

Mestrado -0,381 0,067 0,683 

Diploma de Direito -0,711 0,102 0,491 

Diploma de Medicina -1,803 0,183 0,165 

Diploma de AdministralYao de empresas -0,440 0,092 0,644 

Doutorado -0,991 0,153 0,371 

Renda do conjuge US$150,000+ 1,205 0,072 3,337 

TABELAS ADlClONA1S 

Renda do conjuge US$75,000-US$149,999 

Renda do conjuge <US$30,000 

Renda do conjuge nao disponivel 

Casados 

Di vorciados/Viuvos 

Estado civil nao disponivei 

Com filhos 

Numero de observa~6es 

Probabilidadc de log -2 

Restrito 

Irrestrito 

Qui-quadrado 

0,881 0,065 

-1,138 0,093 

2,080 0,120 

-0,723 0,145 

-0,736 0,183 

-0,470 0,350 

1,246 0,089 

9,981 

12,450 

10,367 

2,083 com 37 d. f 

Fonte: Banco de Dados Gro.dua~ao e Experiencio. Posterior. 
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2,413 

0,320 

8,004 

0,485 

0,479 

0,625 

3,475 

Notas: Os coeficientes em negrito sao significativos no nlvel de 0,05; as demais nao 
o sao. As categorias omitidas no modelo sao Brancos, SAT < 1.000, 90% Inferiores 
da Turma do Secundlirio, SSE Medio, SEL-3, Especializa~ao em Humanidades, Terr.;:o 
Inferior da Turma, Apenas Bacharelado, Renda do Conjuge US$30.000-VS$74.999, 
Solteiros e Sem Filhos. "SEL-I" indica as instituir.;:oes com escores medios globais de 
I 250 au mais no SAT; "SEL-2" indica as instituilYoes com escores medios globais de 
I: 125 a 1.249 no SAT; "SEL-3" indica as instituilYoes com escores medios globais 
abaixo de 1.125. Ver no Apendice B as defini~5es do status socioeconomico (SSE) e 
do. renda do conjuge. 



Tabela D.S.2: Modelos de Regressao pOT Minimos Quadrados, Preditivos da Renda Masculina em 1995; Coorte de Ingresso de 1976 

Modelo I Modelo 2 Modelo 3 Mollelo 4 Modelo 5 
Estimativa Enu Estimativa EITo ESlimaliva Enu ESlimativa Fno Estimativa EITO Variavel parametrica padrlio paramclrica padrlio paramclrica padrlio parametrica padrlio parametrica padrlio Intercepto 76,357 2,662 75,919 2,654 56,849 3,104 65,110 2,97 J 32,684 3,311 

Negros -7,729 3,974 -13,182 3,998 -9,763 3,910 -12,554 3,596 -8,450 3,482 Hispanicos 194 6,044 -6.302 6,049 -3,868 5,906 -8,976 5,419 -7,147 5.241 Asiaticos 17,344 4,599 13,409 4,590 10,231 4,487 3.356 4,118 5,054 3,984 Outras ra(,':as 2,172 12,091 !,J88 12,025 3,676 11,725 7,219 10,746 5,770 10,393 
SAT >1299 14,743 2,766 3.843 2,952 -7,039 2,971 -6.868 2.731 -5,855 2,644 SAT 1200-1299 15,296 2,803 8,342 2,871 1,023 2,849 -969 2,616 -1.132 2,531 SAT 1100-1199 10,672 2.796 6,847 2,806 1,602 2,767 -385 2.538 -421 2,455 SAT 1000-1099 3,554 2,905 1.710 2,894 -577 2,830 -2,380 2.594 -4.560 2,510 SAT nao disponfvel -3,618 4,368 -7,938 4,365 -9,498 4,266 -6,469 3.919 -7,559 3,791 
10% superiores da 
turrna do secundario 5,937 2,034 4,033 2,033 -1,739 2,006 -3,075 1,839 -2,526 1,779 Classifica(,':ao na 
turma do secundano 
nao disponfvel 377 2,079 -920 2,073 -3.762 2,026 -4,280 1,857 -4,205 1,796 Alto SSE 20,296 1,726 18,861 1,722 16,974 1,686 11,233 1.554 9,919 1,504 Baixo SSE -12,243 3,898 -12,123 3,877 -10,658 3,781 -9,761 3,466 -7,960 3,353 SSE nao disponivel 15,344 3,023 12,232 2,046 13,174 1,998 9,925 1,833 9,649 1,773 SEL-J 19,654 2,176 23,419 2,184 20,984 2,020 19,893 1,958 SEL-2 14,937 1,745 18.539 1,742 14,286 1,614 13,528 1,564 Ciencias sociais 

22,790 2,231 16,280 2,068 15,346 2,002 Ciencias naturais 
23,994 2,365 9,874 2,326 7,228 2,254 Engenharia 
8,679 2,348 10,037 2,[96 4,337 2,148 Outra area de estudos 
[5,667 2,282 11,365 2,127 9,559 2,059 Area de estudos 

nao disponfvel 816 .1.303 2,262 .l.O97 3,12 2,996 
Ter(,':o superior da tunna 29,712 1.832 20,838 1.798 20,900 1.739 
Ter(,':o medio da turma ll,884 1,738 7,792 1.6.19 7,897 1,586 
Menos que 0 bacharelado -16,296 2,439 -14,535 2,361 
Mestrado -25,615 2.158 -14,226 2,136 
Diploma de Direilo 19,797 2,272 20,036 2,204 
Diploma de Medicina 69,079 2,575 77,799 2,576 
Diploma de Administra(,':ao 
de Empresas 28,768 2.041 26,273 1,980 
Doulorado -34,048 2,935 -14,067 2,949 
Organiz~Oes com 
fins lucr&rivos 41,177 1,982 
T rabalho' autonomo 41,533 2,398 
Organiz8(,':oes sem 
fins lucrativos 3,382 2,572 
Otltro setor empregatfcio 17,941 8,215 
Setor empregatfcio 
nao disponfve1 33,142 6.758 

Numerode observa(,':oes 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 

R' 0,036 0,046 0,095 0,241 0,290 

Fonte: Banco de Dados Gradua~iio e Experiencia Posterior. 

Notas: Os dudos cxc\uem as pessous que nao trabulharam 0 uno inteiro em regime de horario integral. Os coeficientes em negrito sao significa
!ivos no nfve! de 0,05; os demais nao ° sao, As eategorias omitidas nos modelos sao Brancos, SAT <1.000, 90% Inferiores da Turma do 
Secundario, SSE Medio, SEL-3, Especializa~ao em humanidades, Ter~o Inferior da Turrna, Apenas Bacharclado, Setor Governamental. As 
eategorias de seletividade institucional (SEL-l, SEL-2 e SEL-3) sao como definidas nus notas da Tabela 0.5.1. Vcr no Apendice B a defini~ao do 
status socioeconomico (SSE). 

...; 
> • m 
r 
~ 
> g 
0 z 
> 
~ 

'~ 
~ 

~ 

~ 
w 

'" 

0 
c 
c 

" ~ 
0 
0 

" ;; 

iii 



Tabela D.5.3: Modelos de Regressao por Minimos Quadrados, Preditivos da Renda Feminina em 1995; Coorte de Ingresso de 1976 

Modelo I Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 
,~ 

w 

'" Estimativa Erro Estimativa Erro Eslimaliva Erro Estimativa EITO Estimativa Erro Variavel parametrica padrao parametrica padrao parametrica padrao parametrica padrao parametrica padrao 
Intercepto 47,081 2,014 46,810 2,014 34,626 2,385 40,067 2,364 25,7 [5 2,609 
Negros 6,295 2,569 2,033 2,625 2,321 2,607 -3,136 2,444 -333 2,388 Hispanicos -2,250 5,476 -7,051 5,501 -5,738 5,470 -8,082 5,029 -8,086 4,891 
Asifiticos 22,484 4,064 19,411 4,072 16,358 4,002 14,495 3,730 12,478 3,629 Outras rar;as -4,948 9,704 -6,879 9,670 -5,144 9,363 -5,311 8,831 2,833 8,601 
SAT >1299 16,080 2,210 8,979 2,435 2,007 2,463 -1,192 2,316 -701 2,254 
SAT 1200-1299 11,438 2,176 6,100 2,287 1,426 2,271 -939 2,132 -268 2,074 
SAT 1100-1199 6,490 2,079 2,849 2,130 425 2,095 -1,932 1,963 -2,137 1,910 
SAT 1000-1099 5,449 2,123 4,041 2,123 2,628 2,076 826 1,942 565 1,889 
SAT nao disponfvel -769 3,392 -2,703 3,389 ·4,094 3,607 -5,005 3,099 -3,926 3,014 
10% superiores da 
turma do secundario 6,254 1,770 5,555 1,766 2,323 1,704 1,310 \.631 1,062 1,588 
Classificar;ao na 
turma do secundario 
nao disponfvel 3,525 1,844 2,562 1,841 1,520 1,792 1,864 1,688 1,128 1,642 
Alto SSE 12,859 1,515 11,547 1,520 11,448 1,487 6,974 1,395 6,228 1,357 
Baixo SSE -3,268 3,016 -3,261 3,005 -3,385 2,946 -2,709 2,742 -2,105 2,668 
SSE nao disponfvel 5,735 1,776 3,586 1,794 3,919 1,785 1,510 1,641 1,472 1,596 
SEL-1 11,867 1,978 14,209 2,018 10,516 1,901 10,858 1,859 SEL-2 9,858 1,517 10,347 1,555 6,923 1,466 7,399 1,435 

0 Ciencias sociais 16,341 1,670 11,340 1,649 10,250 1,606 n 
c Ciencias nalurais 17,700 1,574 8,522 2,063 7,129 2,012 " ~ Engenharia 27,264 1,764 24,444 2,797 18,612 2,741 a 
a Outra area de estudos 6,195 2,097 5,200 1,661 5,265 1,616 a 

Area de estudos " <3 

-------------------------------------------------------~- - --............. 

nao dispollfvel 6,850 2,995 7,172 2,484 6,572 2,416 
Terr;o superior da turma 13,246 1.778 8,057 1,618 8,397 1,575 
Terl;o medio da lurma 7,011 2,628 3,985 1.490 4,077 1,449 
Menos que 0 bachare1ado -8,224 2,203 -7,055 2,144 
Mestrado -8,969 1,592 -2,001 1.595 
Diploma de Direito 29,305 2,103 31,013 2,057 
Diploma de Medicilla 51,636 2,671 58,294 2,647 
Diploma de Administra~ao 
de Empresas 33,)14 2,049 31,091 1,998 
Doulorado -9,491 2,581 698 2,574 
Organizar;oes com 
fins lucrativos 23,565 1,580 
Trabalho aut6nomo 10,257 1,580 
Organiza~Oes sem 
fins lucrativos -96 1,805 
Outro setor empregatfcio 8,219 6,059 
Setor empregatfcio 
lIao disponfvel -3,381 5,808 

N umero de observar;oes 6,024 6,024 6,024 6,024 6,024 

R' 0,037 0,046 0,080 0,211 0,254 

Fonte: Banco de Dados Gradua~ao e Experiencia Posterior. 

Notas: Os dados exc1uem as pessoas que nao trabalharam 0 ano inteiro em regime de honirio integral. Os coeficientes em negrito sao significativos 
no nivcl de 0,05; os demais nao 0 sao. As categorias omitidas nos model os sao como enumeradas nas notas da Tabela 0.5.2, As categorias de 
seletividade institucional (SEL-l, SEL-2 e SEL-3) sao como definidas nas notas da Tabela 0.5.1. Ver no Apendice B a definir;ao do status 
socioeconomico (SSE), 
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Tabela D.5.4: Modelos de Regressao Comum por Quadrados Minimos, Preditivos da Renda dos Homens Negros em 1995; Coorte de 
Ingresso de 1976 

Modclo I Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 
Estimalivu Eno Estirnativa EITO Estimativa Erro Estimativa EITO Estirnaliva Erro 

Varia vel parrum~trica padrao parametrica padrao paramelrica padrao parametrica padrao parametrica padrao 
Intercepto 60,617 5.681 58,513 6,059 41,595 8,433 43,804 8,709 27.539 9,582 

SAT >1299 -10,110 12,489 ·14,726 12,909 ·23,391 12,694 -22,618 11,843 .25,586 11,637 
SAT 1200-1299 30,405 10.880 27,874 11,030 15,628 10,870 19,942 10,103 16,239 9,965 
SAT 1]00·1199 3,722 8,894 934 9,118 ·6,019 8,881 -8,122 8,287 -11,088 8,182 
SAT 1000-1099 17,429 6,991 15,512 7,147 6,940 6,950 2,681 6,477 -1,356 6,448 
SAT nao disponivel -14,441 14,063 -15,376 14,081 -14,505 13,456 -10,811 12,505 -16,287 12,316 
lOCk superiores da 
turma do secundario 19,438 7,OCJ7 17,332 7,167 10,302 6,936 10,650 6,449 9,079 6,355 
Classificarrao na 
tunna do seeundario 
nao disponivel -836 7,412 -2,631 7,523 -5,332 7,238 -5,321 6,742 -5,300 6.646 
Alto SSE 41,128 10,970 40,762 11,049 31,986 10,611 30,055 9,878 23,929 9,778 
Baixo SSE -7,449 6,978 -6,799 6,995 -7,679 6,641 -4,335 6,248 -4,742 6,152 
SSE nao disponfvel 18,519 8,162 18,101 8,167 14,675 7,832 16,589 7,279 16,225 7,169 
SEL-I 10,699 7,648 17,365 7,603 12,199 7,244 IJ,996 7,170 
SEL-2 5,629 6,550 12,899 6,336 8,995 6,004 11,394 5,942 
Cieneias sociais 12,653 8,354 8,868 7,911 10,351 7,811 
Ciencias naturais 49,537 9,923 16,305 10,200 16,415 10,022 
Engenharia 11,529 10,465 7,563 9,812 5,082 9,653 
Dutra area de estudos 21,490 8,985 [7,204 8,361 16,659 8,245 
Area de cstudos 
nao disponivel -2,717 10,967 -2,240 10,472 -162 10,284 
Ter~o superior da turma 34,089 12,263 26,857 11,638 34,133 11,634 
Ter~o medio da tunna 19,382 6,943 11,209 6,718 15,698 6,710 

Menos que 0 baeharelado -4,192 6,749 -3,931 6,620 
Mestrado -10_915 9,806 -8,093 9,649 
Diploma de Dimito 11,804 9,537 12,742 9,460 
Diploma de Medicina 74,180 10,106 77,361 10,423 
Diploma de Administra~ao 
de Empresas 23,521 8,648 18,751 8,527 
Doutorado -4,782 14,956 3.928 15,206 
Organiza~oes com 
fins 1ucrativos 22,649 6,179 
Trabalho autonomo 26,635 8,546 
Drganizaoyoes sem 
fins 1ucrativos 923 9,641 
Dutro setor empregalfcio ·11.018 29,352 
Setor empregaticio 
nao disponfvcl 46,191 20,376 

Nurncrode observaoyoes 402 402 402 402 402 

R' 0,114 0,119 0,225 0,348 0.385 

FOllte: Banco de Dados Graduarrao e Experiencia Posterior. 

No/as: Os dudas excluem as pessous que nao trabalharam ° ana inteiro em regime de honlrio integral. Os cocfieientes em negrito sao significativos 
no nivel de 0,05; os demais nao 0 sao. As categorias omitidas nos modelos sao SAT <1.000, 90% Inferiores da Turma do Secundario, SSE Medio, 
SEL-3, Especializatrao em humanidades, Tertro Inferior da Turma, Apenas Bacharelado e Sctor Governamental. As categorias de seletividade 
institucional (SEL-I, SEL-2 e SEL-3) sao como definidas nas notas da Tabela 0.5.1. Ver no Apendice B a definiyao do status socioecon6mico 
(SSE). 
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Tabela D.S.5: Modelos de Regressao por Minimos Quadrados, Preditivos da Renda das Mulheres Negras em 1995; Coorte de Ingresso 
de 1976 

'" .. 
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 0 

Estimativa Erro Estimativa Erro Estimativa Erro Estimativa Ern> Estimativa Ern> 
Variavel paramelrica padrao parametrica padrao parametrica padrilo parametrica padrilo parametrica padrao 

Imercepto 54,302 3,625 47,550 3,978 33,940 5.708 40.359 5.598 32,467 5,915 

SAT >1299 22,630 15,382 15,411 15,282 9,209 14,878 -1,152 13,390 1,545 13082 
SAT 1200-1299 -4,986 8,683 -13,074 8,798 -16,127 8,558 -14,166 7,683 -12,402 7,506 

SAT 1100-1199 16,666 5,381 8,867 5,669 3,276 5.503 ·1,334 5,004 ,66 4,901 

SAT 1000-1099 8,947 4,915 2,850 5,062 -150 4,897 -3,699 4,468 -3,533 4,354 
SAT n1io disponlvel 3,375 12,826 -1,240 12,698 -2,771 12,311 1,313 11,025 -2,676 10,897 

10% superiores da 
turma do secundario 2,147 4,513 -179 4,481 -4,105 4,406 -5,454 3.970 -5,769 3,878 

Classifica~ao na 
lurma do secundario 
nao disponfvel -2,284 4,950 -4,704 4,919 -6,299 4,762 -1,080 4,329 -2,521 4,230 

Alto SSE 22,371 6,472 21,272 6,382 23,331 6,11 8 14,854 5.555 13,904 5,417 
Baixo SSE -2,538 4,829 -1,642 4,766 -1,904 4,565 -1,447 4,089 ,653 4,010 
SSE nao disponfvel 2,236 5,650 1,314 5,574 [,584 5,386 -4,284 4,839 -2,409 4,733 

SEL-I 20,583 5,603 23,671 5,545 14,939 5,040 13,386 4,983 
SEL-2 16,021 4,394 16,133 4,340 9,877 3,944 9,410 3,899 

Ciencias sociais 10,744 5,351 5,727 4,831 4,567 4,711 
Ciencias naturais 37,935 6,913 12,752 6,789 8,987 6,668 
Engenharia 17,894 8,896 12,746 8,079 8,131 7,924 0 
Outra area de estudos 3,512 5,804 -1,925 5,223 -1,615 5,100 n 

Area de estudos 
c 
~ 

nao disponfvel 10,452 7,698 13,067 7,199 12,687 7,018 0 
0 

Ter~o superior da turma 27,478 7,512 21,069 6,860 21,560 6,701 0 

Ter~o medio da (urllla 16,006 4,24] 10,217 3,937 9,627 3,861 " " 
'"","", 

Menos que 0 bacharelado -11,689 5,361 -10,762 5,226 -l 
> 

Mestrado -2,514 4,714 3,554 4,738 • 
Diploma de Direito 16,864 5,361 21,667 5,361 ~ 
Diploma de Medicina 66,960 6,920 71,056 6,867 > 

Q 

Diploma de Administra~ao ~ de Empresas 25,811 5,874 24,513 5,756 

Doutorado -3,066 9,324 4.835 9,198 [;; 

Organizacoes com 
fins lucrativos 17 ,851 3,910 

Trabalho autonomo 9.863 6,432 

QrganizacOes sem 
fins lucrativos -3,660 4,513 

Qutro setor empregatfcio 3,843 21,092 

Setor empregalicio 
nao disponfvel 1,902 13,712 

N umero de observa~oes 523 523 523 523 523 

R' 0,057 0,088 0,178 0,356 0,392 

Fonte: Banco de Dados Gradua~iio e Experiencia Posterior. 

Notas: Os dados exc1uem as pessoas que nao trabalharam 0 ano inteiro em regime de horario integral. Os coeficientes em negrito siio significativos 
no nlvel de 0,05; os demais nao 0 sao_ As categorias omitidas nos model os sao como enumeradas na Tabela D.5A As categorias de seletividade VI 

institucional sao como definidas nas notas da Tabela D.5. L Ver no Apendice B a defini\=iio do status socioecon6mico (SSE). -f;. 

"'" =~--- ==:'::III"~; 
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Tabela D.5.6: Modelo de Regressao Logistica Preditivo da Probabilidade de 0 

lndividuo Estar ''Muito Satisfeito" no Trabalho; Coorte de Ingresso de 1976 

Estimativa Erro Razao 
Variavel parametric a padrao probabilfstica 
Intercepto ·0,077 0,088 

Negros -0,349 0,076 0,705 
Hispanicos 0,119 0,131 1,126 
Asiaticos ,0,107 0,099 0,898 

Outras ra9as 0,439 0,260 1,550 

Femininos 0,211 0,034 1.235 

SAT >1299 ,0,118 0,063 0,889 
SAT 1200,1299 ,0,061 0,060 0,941 

SAT 1100,1199 0,001 0,057 1,001 
SAT 1000,1099 0,061 0,057 1,063 
SAT nao disponivel ,0,038 0,089 0,963 

10% superiores da tUfma do secundario ,0,034 0,044 0,966 

Classifica9ao na turma do 

secundario nao disponfvd ,0,035 0,044 0,965 
Alto SSE 0,090 0,037 1,094 

Baixo SSE -0,177 0,079 0,837 

SSE nao disponfvel 0,086 0,043 1,090 

SEL,I -0,187 0,049 0,830 
SEL,2 ·0,158 0,039 0,854 

Ciencias sociais ,0,025 0,047 0,975 

Ciencias naturais 0,006 0,055 1,006 

Engenharia ,0,034 0,057 0,967 

Dutra area de estudos ·0,051 0,048 0,950 

Area de estudos nao disponivel ,0,076 0,071 0,927 

Ter90 superior da turma ,0,068 0,043 0,934 

Ter90 medio da turma ,0,055 0,039 0,946 

Menos que 0 bacharelado 0,051 0,059 1,053 

Mestrado 0,060 0,048 1,062 

Diploma de Direito -0,332 0,056 0,718 

Diploma de Medicina ,0,035 0,070 0,965 

Diploma de Administra9ao de empresas ·0,153 0,051 0,858 

Doutorado 0,162 0,071 1,176 
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Organiza90es com fins lucrativos -0,404 0,047 0,668 

Trabalhao autonomo 0,190 0,059 1,209 

Organiza90es sem fins lucrativos 0,051 0,056 1,053 

Outro setor empregaticio 0,110 0,186 1,116 

Setor empregaticio n5.o disponivel ,0,278 0,178 0,758 

Renda do conjuge US$150,000+ 0,984 0,057 2,675 

Renda do conjuge US$75,000,US$149,999 0,475 0,040 1,608 

Renda do conjuge <US$30.000 ·0,528 0,052 0,590 

Renda do conjuge nao disponfvel 0,859 0,105 2,360 

Casados 0,219 0,052 1,245 

Divorciados/SeparadoslViuvos 0,097 0,076 1,102 

Estado civil nao disponivel 0,495 0,231 1,641 

Com filhos 0,175 0,038 1,192 

Numero de observa90es 15,326 

Probabilidade de log -2 

Restrito 25,792 

Irrestrito 24,775 

Qui-quadrado 1,016 com 43 d. f. 

FOllle: Banco de Dados Gradua9ao e Experiencia Posterior. 

Noca.~: Os dados exc1uem as pessoas que nao trabalharam 0 ano inteiro em regime de 
horacio. integral. As categorias omitidas no modelo sao Brancos, Masculino, SAT 
< 1.000, 90% Inferiores da TUfma do Secundario, SSE Medio, SEL-3, Especializa95.o 
em Humanidades, Ten;:o Inferior da Turma, Apenas Bacharelado. Setor Governa
menta!, Renda Pessoal US$30.000-US$74.999, Solteiros, Sem Filhos. As categorias 
de seIelividade institucional (SEL-J, SEL-2 e SEL-3) sao como definidas nas notas 
da Tabela 0.5, I. Ver no Apendice B a defini9ao do status socioeconomico (SSE). 



Tabela 0.5.7: Medias das Variaveis Independentes dos Modelos de Regressao do Capitulo 5; Coorte de Ingresso de 1976 
~ .. 

Medias dos modelos de regressao das tabelas: .. 
0.5.1 0.5.2 0.5.3 0.5.4 0.5.5 0.5.6 

Yariavel nodas as mulheres)(Todos os homens)(Todas as mulheres)(Homens negros)(Mulheres negras)( To _ 
dos) 

Negros 0,05 0,04 0,07 0,05 
Hispanicos 0,01 0,01 0,01 0,01 
Asiaticos 0,02 0,02 0,02 0,02 
Outras ra~as 0,00 0,00 0,00 0,00 
Feminino 

0,40 
SAT> 1299 0,18 0,28 0,19 0,05 0,01 0,25 
SAT 1200-1299 0,19 0,22 0,19 0,07 0,05 0,21 
SAT 1100-1199 0,22 0,21 0,21 0,12 0,16 0,21 SAT 1000-1099 0,19 0,15 0,18 0,23 0,19 0,17 SAT nao disponfvel 0,05 0,04 0,05 0,04 0,02 0,04 
10% superiores da turma do secundario 
Classifica~ao na turma do secundario 

0,38 0,39 0,41 0,26 0,32 0,39 

nao disponfvel 0,41 0,40 0,39 0,34 0,30 0,40 
Alto SSE 0,29 0,29 0,28 0,07 0,10 0,28 Baixo SSE 0,04 0,04 0,05 0,24 0,21 0,04 SSE nao disponfvel 0,23 0,22 0,21 0,22 0,17 0,22 
SEL-I 0,17 0,20 0,19 0,24 0,22 0,20 SEL-2 0,35 0,33 0,35 0,33 0,43 0,34 0 

n Ciencias sociais 0,22 0,20 0,22 0,29 0,34 0,21 
c 

" ~ Ciencias naturais 0,12 0,17 0,13 0,14 0,11 0,15 0 
0 Engenharia 0,05 0,17 0,05 0,12 0,05 0,12 0 

Outra area de estudos 0,28 0,21 0,21 0,25 " 0,26 0,23 <3 Area de estudos nao disponfvel 0.07 0,06 0,07 0,10 0,08 0,06 .. 
Ter~o superior da turma 0,35 0,32 0,35 0,05 0,06 0,33 ;' 

0,18 0,24 0,33 ~ Teryo medio da turma 0,36 0,32 0,36 f'l 
0; Menos que 0 bacharelado 0,09 0,10 0,09 0,27 0,14 0,09 > 

0,08 0,16 0,15 g Mestrado 0,21 0,12 ,019 

~ Diploma de Direito 0,08 0,12 0,10 0,09 0,13 0,11 
0,10 0,08 0,09 > Diploma de Medicina 0,04 0,10 0,06 ~ 

Diploma de Administra~ao de empresas 0,08 0,14 0,10 0,11 0,09 0,13 
Doutorado 0,05 0,06 0,06 0,03 0,03 0,09 

Organiza~oes com fins lucrativos 0,59 0,48 0,53 0,40 0,55 
Trabalho autonomo 0,16 0,12 0,13 0,07 0,14 
Organizayoes sem fins lucrativos 0,11 0,20 0,10 0,19 0,14 
Outro setor empregatfcio 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Setor empregaticio nao disponivel 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Renda do conjuge US$149.999+ 0,12 
Renda do. conjuge US$75.000-US$149.999 0,17 
Renda do conjuge <US$30.000 0,40 
Renda do conjuge nao disponivel 0,05 

Renda pessoaJ alta 0,12 
Renda pessoaJ media 0,26 
Renda pessoal muito baixa 0,14 
Renda pessoal nao disponfvel 0,03 

Casados 0,79 0,79 
Divorciados/Separados/Viuvos 0,07 0,06 
Estado civil nao disponfveJ 0,01 0,00 

Com filhos 0,69 0,65 
Fonte: Banco de Dados Gradua~ao e ExperlC:;nCla Postenor. . . 
NOUlS: Os modelos de regressao das Tabelas D.5.2 a D.5.6 excluem as pessoas que nao trabalharam 0 ano inteiro em regime de horano Illtegral. 

~ Os Iruyos representam as variaveis mio usadas no modelo de regressa.o Vcr no Apendice B as definiyoes do status socioeconomico (SSE) e da .. 
seletividade institucional (SEL-l, SEL-2 e SEL-3). ~ 
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Tabela D.6.1A: Modelo de Regressao Logistica Preditivo de Lideranc;a em Atividades Civicas Seletas em 1995, Modelo 2; 
Coorte de Ingresso de 1976 

Jovens/EduculYao Culturais/Ex -al unos S ociais/Comunitarios 

Estimativa Erro Rnzao Estimativa Erro Raziio Estimativa Erro Razao 
Variavel paramelrica padrao probabilfstica pararnetrica padrao probabilfstica parametrica padrao probabilfstica 

Intercepto -1,262 0,057 -3,023 0,092 -2,605 0,081 

Negros 0,060 0,082 1,061 0,355 0,109 1,426 0,603 0,095 1,827 

Hispanicos -0,249 0,164 0,780 -0,173 0,217 0,841 0,212 0,181 1,236 

Asiaticos .0,516 0,140 0,597 -0,258 0,165 0,773 -0,083 0,152 0,920 

Dutras ra~as -0,110 0,274 0,896 0,420 0,322 1,522 0,066 0,350 1,069 

Femininos 0,065 0,034 1,067 0,181 0,047 1,198 0,121 0,044 1,129 

SAT >1299 .0,532 0,067 0,587 0,079 0,097 1,082 -0,124 0,089 0,884 

SAT 1200-1299 ·0,271 0,061 0,763 0,130 0,094 1,139 0,038 0,084 1,039 

SAT 1100-1199 ·0,066 0,057 0,937 0,118 0,090 1,126 0,084 0,079 1,087 

SAT 1000-1099 -0,033 0,057 0,967 0,153 0,092 1,165 0,150 0,080 1,162 

SAT nao disponfve1 -0,105 0,092 0,901 0,115 0,141 1,121 -0,102 0,133 0,903 

10% superiores da 

turma do secundario 0,037 0,046 1,038 ·0,004 0,006 0,996 0,036 0,061 1,036 

Classifica~ao na 

turma do secundario 

nao disponfvel ·0,029 0,047 0,971 -0,124 0,069 0,883 -0,084 0,063 0,919 

Alto SSE 0,098 0,040 1.103 0,264 0,056 1,302 0,299 0,052 1,348 

Baixo SSE -0,213 0,094 0,808 -0.151 0,141 0,860 0,000 0.118 [,000 

SSE nao disponivel 0,048 0,047 1,050 0,199 0,066 1.220 0,182 0,062 1,200 

SEL-1 -0,380 0,056 0,684 0,633 0,071 1,883 0,206 0,068 1,228 

SEL-2 ·0,239 0,040 0,788 0,470 0,058 1,601 0,153 0,053 1,165 

Nl1mero de observa~oes20,64 7 20,647 20,647 

Probabilidade de log -2 

Restrito 23,614 14,198 15,628 

Irrestrito 23,268 13,990 15,510 

Qui-quadrado 345 com 17 d . .f 208 com 17 d. f 118 com 17 d.! 

Fonte: Banco de Dados Graduayao e Experiencia Posterior. 
Nota,~: Os coeficientes em negrito sao significativos no nlvel de 0,05; os demais nao 0 sao. As categorias omitidas nos modelos sao Brancos, 
Masculino, SAT <1.000, 90% Inferiores da Turma do Secundario, SSE Medio, SEL-3. "SEL-l", "SEL-2" e "SEL-3" indicam as instituiyoes 
cujos matriculandos tiveram escores medios globais no SAT de 1.250 ou mais, 1.125-1.249 e abaixo de 1.125, respectivamcnte. 
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Tabela D.6.1B: Modelo de Regressao Logistica Preditivo de LideraDl;a em Atividades Civicas Seletas em 1995, Modelo 5; 
Coorte de Ingresso de 1976 

Jovens/Educa9ao 

Variavel 
Estimativa 
paramelrica 

1ntercepto 

Negros 
Hispiinicos 
Asiaticos 
Dutras ra~as 

Femininos 

SAT >1299 
SAT 1200-1299 
SAT 1100-1199 
SAT 1000-1099 
SAT nlio disponlvel 

10% superiores da 
turma do secundario 

Classjfica~ao na 
turma do secundario 
nlio disponfvel 

Alto SSE 
Baixo SSE 
SSE nao disponfvel 

SEL-I 
SEL-2 

Ciencias sociais 

-1,317 

0,294 
·0,229 
·0,404 
0,031 

-0,247 

·0,329 
·0,149 
0,014 
-0,016 
-0,043 

0,082 

-0,011 

0,043 
·0,156 
0,002 

-0,318 
·0,194 

0,098 

Cieneias naturais 0,172 
Engenharia 0,066 
Dutra area de estudos 0,200 
Area de estudos 
nao disponivcl 0.056 

Ten;:o superior da turma 
TCfo;O medio da turma 
Menos que 0 bacharelado 
Mestrado 
Diploma de Direito 
Diploma de Medicina 
Diploma de Administrar;ao 

·0,150 
-0,091 
-0.123 
-0,141 
-0.117 
-0,800 

de empresas -0.059 
Doutorado ·0,573 

Regime de horaTio 
integral 
Regime de meio 
expediente 

Drganizar;6cs com 
fins lucrativos 
Trabalhao autonomo 
Drganiza~6es sem fins 
lucrativos 
Dutro setor empregatfcio 
Setor ernpregatfcio 
nao disponfvel 

Renda do c6njuge 

($150.000+) 

Renda do c6njuge 
(S75.000-149.999) 

-0,947 

-0,449 

·0,178 
0.090 

0,014 
-0,183 

-0,296 

0,152 

0,021 

Erro 

padrlio 

0,295 

0,088 
0,169 
0,144 
0,285 

0,042 

0,072 
0,065 
0,059 
0,059 
0,096 

0,048 

0,049 

0,042 
0,097 
0,049 

0,061 
0,044 

0,054 

0.066 
0.068 
0,052 

0,081 

0,049 
0,044 
0.066 
0,053 
0.066 
0,093 

0,059 
0,102 

0,272 

0,273 

0,059 
0.069 

0,071 
0,237 

0,273 

0,053 

0,043 

Cullurais/Ex-alunos Sociais/Comunitarios 

Razao ESlimativa 
probabilfstica parrunetrica 

[,342 
0,795 
0,668 
[,032 

0,781 

0,720 
0,861 
1,014 
0,984 
0,958 

1,085 

0,989 

1,043 
0,855 
1,002 

0,728 
0,824 

1,102 

1,188 
1.068 
1,221 

1,058 

0.861 
0,913 
0.884 
0.868 
0,890 
0.449 

0.942 
0,564 

0.388 

0,638 

0,837 
1,095 

1,014 
0,833 

0,744 

1.165 

1,022 

-2,724 

0,474 
-0,124 
-0,120 
0,410 

0,006 

0,098 
0,125 
0,116 
0,154 
0,129 

0,053 

-0,124 

0,167 
-0.099 
0,132 

0,359 
0,283 

·0,304 

·0,638 
.0,822 
·0,630 

·0,355 

0,018 
0,017 
-0,090 
0,188 
0,261 
·0,643 

0,321 
0,090 

0,165 

0,447 

-0,009 
0,398 

0,288 
0,344 

0.458 

0,503 

0,071 

Erro 
padrao 

0,351 

0,113 
0,219 
0,167 
0,326 

0,053 

0,102 
0,096 
0,092 
0,093 
0,143 

0,068 

0,070 

0,057 
0,142 
0,067 

0,076 
0,061 

0,063 

0.088 
0.102 
0.073 

0.104 

0,066 
0,062 
0,098 
0.071 
0,079 
0,128 

0.077 
0.115 

0.320 

0,323 

0,08h 
0.093 

0,093 
0,274 

0.322 

0,071 

0,063 

Razlio ESlimativa EtTO Razlio 
probabilfslica paralniElrica padrao probabilfslica 

1,606 
0,884 
0,887 
1,506 

1,006 

1,103 
1,133 
1,123 
1,166 
1,138 

1,054 

0,884 

1,182 
0,906 
1,141 

1,432 
1,326 

0,738 

0,528 
0,439 
0,533 

0.701 

1.018 
1,017 
0,914 
1.206 
1,298 
0,526 

1.378 
1.094 

1,179 

1,563 

0,991 
1.489 

1,334 
1,410 

1.580 

1,653 

1,074 

-2,483 

0,656 
0,175 
0,005 
0,041 

-0,043 

-0,080 
0,069 
0,104 
0,166 
-0,049 

0,051 

-0,075 

0,204 
0,02.5 
0,1l4 

0,090 
0,053 

0,133 

-0,184 
.0,545 
0.016 

·0.007 

0,003 
0,024 
0,145 
0,154 
0,585 
-0,036 

0,023 
-0,290 

-0.225 

-0,070 

-0,191 
0,307 

0,283 
0,053 

0,108 

0,341 

0,094 

0,343 

0,099 
0,183 
0,154 
0,353 

0,051 

0,093 
0,086 
0,081 
0,081 
0,135 

0,062 

0,064 

0.053 
0,120 
0,063 

0,072 
0.056 

0.063 

0.083 
0.103 
0,067 

0,099 

0.063 
0,058 
0,087 
0,067 
0,072 
0,103 

0,080 
0.125 

0,315 

0,318 

0,075 
0,084 

0,085 
0.267 

0,317 

0,068 

0,058 

1,927 
1.191 
1,005 
1,042 

0,958 

0,924 
1,072 
1,109 
1,180 
0,952 

1,052 

0,928 

1,226 
1,025 
1,121 

1,095 
1,054 

1.142 

0.832 
0,580 
1,0[6 

0,993 

1,003 
1,025 
1,156 
1,166 
1,794 
0,965 

1,023 
0,749 

0,799 

0,912 

0,826 
1.360 

1,328 
1,054 
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Renda do conjugc 
«US$30.000) ·0,291 0,098 0,747 0,029 0,107 1,029 -0,079 0,109 0,924 Renda do conjugc 
niio disponive! 0.324 0,129 1.382 0,124 0,158 1.132 0,300 0,150 1.350 Casados -0,239 0,095 0,787 -O,J 88 0,083 0,829 -0,099 0,085 0,906 DivorciadosiSeparadosl 

Viuvos ·0,260 0,115 0,771 0,033 0,114 1,034 -0,030 0.115 0,971 Est civil n5.o disponfvcl 0.175 0,261 1,191 -1,060 0,427 0,347 0,164 0,263 1,178 Com filhos 1.539 0,067 4,662 -0,190 0,061 0,827 0,083 0,060 1,086 
Nlimero de observar;oes 20,647 20.647 20,647 
Probabilid<lde de log -2 

Restrita 23,614 14.198 15,628 
Irreslrito 21,61 J 13,597 15,147 

Qui-quadrado 2,003 com 45 d.l 600 com 4.1 d. f 454 com 45 d, f 

Fonte: Banco de Dudas Graduarrao e Expcriencia Posterior. 

Notas; Os coeficientes em negrito suo significativos no nivel de 0,05; os demais nao 0 sao. As eategorias omitidas no modelo sao Braneos, 
Maseulino, SAT <1.000, 90% Inferiores da Turma do Secund:irio, SSE Medio, SEL-3, Especializa~ao em Humanidades, Tcr~o Inferior da 
Turma, Apenas Bacharelado, Nao Trabalhando, Setor Governamental, Renda Familiar Baixa (US$30.000-US$74.999), Soiteiros, Sem Filhos. 
"SEL- I" indica as instituiifoes com escores medios globais de 1.250 ou mais no SAT; "SEL-2" indica as institui~oes com escores medios globais 
de 1.125 a 1.249 no SAT; "SEL-3" indica as institui~oes com escores medios globais abaixo de 1.125. Ver no Apendice B a defini!yao do status 
socioeconomico (SSE). 

TABELA D.6.2: Participa~ao e OpiniOes Politicas, Conforme a Ra~a e 0 Genero; Matriculandos do Banco de Dados Gradu~ 
a~ao e Experiencia Posterior e do Grupo de Controle Nacional; Coorte de Ingresso de 1976 

Matriculandos do Banco de Dados Gradua!yuo e Experieneia Posterior 

Homens Mulheres Total Grupo de Controle Naeional 

Negros Braneos Total Negras Brancas Total Negros Sraneos Total Matriculandos N a 0 

matrieulandos 

Poreenlagem dos que participaram 
de alividades polilicas em 1995 19% 14% 14% 15% 12% 12% 17% 13% 13% 10% 9% 

Poreentagem dos que exerccram 
atividade politica de 
lideranr;a em 1995 5% 4% 4% 2% 2% 2% 4% 3% 3% 2% 1% 

Porcentagem dos que partieiparam 
em algum momento 
de alividades politicas 29% 22% 22% 27% 21% 21% 28% 22% 22% 16% 14% 

Porcentagem dos que lideraram 
alividades poWieas em 
algum momento 9% 6% 6% 5% 4% 4% 6% 5% 5% 5% 2% 

Porcentagcm dos que votarum 
nn eleii(ao presidencial 
norte-americana de 1992 88% 93% 92% 92% 94% 94% 90% 94% 93% 91% 78% 

Auto-avaliar;ao media das 
orinioes economicas 3,02 3,51 3,48 2.71 3,07 3,05 2,84 3,29 3,26 3,41 3,22 

Auto-avalinr;uo media dus 
opini6es sociais 2,39 2,72 2,71 2,34 2,44 2,44 2,36 2,58 2,57 3,05 3,12 

F()lIte.~: Graduar;ao c Experiencia Posterior e Esludo do Grupo de Controle Nacional (ver Apcndice A). 
No/a: As auto-avaliar;oes das opiniocs econ6micas e sociais situam-se numa escala de 1 (liberais) a 5 (conservadoras). 
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Tabela D.6.3: Distribuic;ao da Renda Familiar Acumulada em 1995, Conforme a Rac;a e 0 Genero; DipIomados do Banco de 
Dados Graduac;ao e Experiencia Posterior e em Ambito NacionaI; Coorte de Ingresso de 1976 (0/0) 

Homens Mulheres 

Ncgros Brancos Negras Brancas 
Renda familiar (dol ares, 1995) G&EP Nacional G&EP Nacional G&EP Nacional G&EP Nacional 

USlIO,OOO 2 7 2 4 2 
USlI0,000-USSI9,999 4 II 2 4 3 8 2 5 
USI20,000-USS29,999 7 18 4 8 7 18 5 II 
US$30,000-US$49,999 18 41 13 27 28 45 18 32 
US$50,000- US$74,999 40 70 33 57 53 73 39 60 
USI75,000-US$99,999 62 86 52 76 70 89 57 78 
USlI00,000-USSI49,999 81 96 74 90 86 97 77 92 
USSI50,000-USSI99,999 90 98 84 95 93 99 86 96 
USI200,000+ 100 100 100 100 100 100 100 100 

Renda media USlI07,770 USI63,J90 US$125,16O US$82,502 US592,877 US$6J,390 US$1I6,718 US$79,156 

FOllIes: Gradua~ao e Experiencia Posterior e Recenseamento dos EUA, 1990. 
Nota: Ver no Apendicc B 0 calculo estimativo da renda familiar media. Com respeito aos diplomados em ambito nadonal, a renda familiar de 
1990, na faixa etaria apropriada, foi convertida em d61ares de 1995. 

Tabela D.6.4: Renda Familiar Media das Mulheres em 1995, Conforme a Situac;ao Empregaticia, 0 Estado Civil e a Rac;a; ;:l 
Coorte de Ingresso de 1976 (d6lares de 1995) ~ 

~ 

Casadas Divorciadas/separadas Nunca se casaram Todas 

Negras Brancas Negras Brancas Negras Brancas Negras Brancas 

Trabalho em honirio integral 116,058 131,118 64,946 71,084 62,774 68,886 92,400 114,908 

Meio expediente 130,071 114,393 72,534 31,208 99,834 108,264 

Inativas 101,591 136,913 62,353 36,715 88,362 131,154 

Total 116,602 128,289 63,496 70,474 59,613 63,454 92,877 116,718 

FOllte: Banco de Dados Gradua~ao e Expericncia Posterior. 
Nolll: "Casadas" inelui as mulheres que vivium marital mente com urn parceiro. Os tra~os representam celulas com menos de 20 
observa~oes. 
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Tabela D.6.5: Porcentagem de Matriculandos que Extraem "Muita" ou 
"Enorme" Satisfa~o de Aspectos Seletos da Vida, Conforme a Rae;a e 0 

Genero; Coortes de Ingresso de 1976 e 1989 

Coorte de ingresso de 1976 

Mulheres Homens Todos 

Satisfa~ao com: Negras Brancas Negros Seancos Negros Seancos 

Amizades 62 66 49 47 57 57 
Atividades nlio Iigadas ao trabalho 52 59 60 54 55 57 
Condi~ao ffsica e estado de saude 47 54 57 49 51 52 
Vida familiar 70 79 66 75 69 77 
Local de residencia 45 56 47 51 46 54 

Coorte de ingresso de 1989 
Mulheres Homens Todos 

Satisfal):ao com: Negras Brancas Negros Seancos Negros BranCQS 
Amizades 67 74 69 69 68 72 
Atividades naa ligadas ao trabalho 5 I 57 60 57 54 57 
Condir;ao fisica e estado de saude 51 55 63 53 55 54 
Vida familiar 64 70 60 58 62 64 

Local de residencia 36 50 45 47 40 49 

Fonte: Banco de Dados Graduao;ao e Experiencia Posterior. 

Tabela D.6.6: Porcentagem de Matriculandos Satisfeitos com a Vida, Con
forme 0 Escore no SAT e a Ra~a; Coortes de Ingresso de 1976 e 1989 

Escore global no SAT 

<1000 
1000-1099 
1100-1199 
1200-1299 
>1299 
Todos 

Escore global no SAT 

<1000 
1000-1099 
nOO-1199 
1200-1299 
>1299 

Todos 

Coorte de ingresso de 1976 
Porcentagem 

Porcentagem "muito satisfeita" ou 
"muito satisfeita" "razoavelmente satisfeita" 

Negras Brancas Todos Bmncos Negros Todos 

28 45 42 83 90 89 
29 46 45 83 90 90 
30 45 44 83 89 89 
30 44 44 82 89 89 
25 41 42 81 88 88 
28 44 43 83 89 89 

Coorte de ingresso de 1989 
Porcentagem 

Porcentagem "muito satisfeita" ou 
"muito satisfeita" "razoavelmente satisfeira" 

Negras Brancas Todos Brancos Negros Todos 

22 39 35 76 89 86 
29 34 33 81 87 86 
31 41 40 80 86 85 
29 41 39 79 88 87 
40 41 40 82 87 86 

28 40 38 79 87 86 

Fonte: Banco de Dados Gradua~ao e Experiencia Posterior. 

T ABELAS ADICIONAIS 555 

Tabela D.6.7: Porcentagem de Matriculandos "Muito Satisfeitos" com a 
Vida, Conforme a Classifica~ao na Thrma e a Ra~a; Coortes de Ingresso de 
1976 e 1989 

Porcentagem "muito satisfeita" com a vida 

Coorte de ingrcsso de 1976Coorte de ingrcsso de 1989 

Classifjca~ao na turma Negros Brancos Todos Negros Brancos Todos 

Ter~o superior da tunna 33 46 46 33 44 43 

Ter~o medio da turma 33 45 44 34 39 38 

Ter~o inferior da turma 27 41 39 26 35 33 

Todos 28 44 43 28 40 38 

Fonte: Banco de Dados Gradu3(fao e Experiencia Posterior. 
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Tabela D.6.8: Modelos de Regressao Logistica Preditivos da Probabilidade de 0 Individuo Estar "Muito Satisfeito" com a Vida; 
Coortes de Ingresso de 1976 e 1989 ~ 

Variavel 

IllIercepto 

Femillillo 

Negros 
Hispfillieos 
ASHllicos 
Oulras rar;as 

SAT >1299 
SAT 1200-1299 
SAT 11 00-1199 
SAT 1000-1099 
SAT nao disponfvel 

100/(' superiores da 
tunna do secundario 

Classificarriio lIa 
IUnlla do secundario 
nao disponlve! 

Alto SSE 
Baixo SSE 
SSE nao dispOllfvel 

SEL-J 
SEL-2 

Coorte de ingresso de 1976 Coorte de ingrcsso de 1989 

Todos os matricul<lndos Somente os ncgros Todos os rnatriculandos Somcnte os negros 

Estimativ<l Eno Razao Estimativa 
parametrica padraoprobabilfstica parametrica 

-1,724 0,2222 

0,150 

-0,425 
-0,007 
-0.092 
-0,039 

-0,158 
-0,077 
-0,043 
-0,012 
-0,114 

0,088 

0,044 

O,1l4 
-0,084 
0,089 

-0.060 
-0,068 

0,031 

0,076 
0,120 
0,091 
0,220 

0,056 
0,052 
0,049 
0,050 
0,078 

0,038 

0,039 

0,033 
0,075 
0,038 

0,045 
0,034 

1,162 

0,654 
0,993 
0.913 
0.962 

0,853 
0,926 
0,958 
0,989 
0,892 

1,092 

1,044 

1,120 
0,920 
[,093 

0.942 
0,934 

0,145 

-0.221 

-0,017 
0.[02 
0,124 
-0.014 
0.339 

0,149 

0,112 

0,347 
-0,209 
-0,301 

-0,594 
·0,514 

EtTO Razao Estirnativa Erro Razao Estirnativa Erro Razao 
padrao probabilfstica parametrica padrao probabilistic a parametrica padrao probabilfstica 

1,255 

0,153 

0,446 
0,304 
0,229 
0,197 
0,413 

0,182 

0,193 

0,244 
0,192 
0,212 

0,227 
0.179 

0,802 

0,983 
1,108 
1,132 
0,986 
1,404 

1.160 

I,JI8 

1,415 
0,811 
0.740 

0.552 
0,598 

-0,817 

0,047 

-0,414 
-0,065 
-0,560 
-0,055 

·0,124 
-0,077 
0,010 
·0,238 
0,296 

-0,054 

-0,250 

0,283 
-0,023 
0,137 

0,100 
0,081 

0,070 

0,031 

0,073 
0,088 
0,055 
0,183 

0,066 
0,062 
0,059 
0,063 
0,168 

0,037 

0,051 

0,033 
0,107 
0,051 

0,045 
0,039 

1.048 

0,661 
0,937 
0.571 
0,946 

0,884 
0,926 
1,010 
0,789 
1,344 

0,947 

0,779 

1.326 
0,977 
1,146 

1,105 
1,084 

-1,[01 

-0,364 

0,479 
-0,045 
0,076 
0,148 
0,029 

-0,098 

0,095 

-0,175 
0,112 
·0,382 

0,329 
0,647 

0,250 

0,144 

0,313 
0,250 
0,216 
0,208 
0,630 

0,[59 

0,225 

0,206 
0.235 
0,252 

0,213 
0,187 

0,695 

1,614 
0,956 
1,079 
1,159 
1,029 

0,907 

1,100 

0,839 
1,118 
0,683 

1,390 
[,909 
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Cienclas sociais 
Ciencias naturais 
Engcnharia 
Outra area de estudos 
Area de estudos 
nao disponfve! 

Terrro superior da turma 
Terrro medio da turma 

Menos que 0 bacharelado 
Mcstrado ou outro 
grau universitario 
Diploma de Direilo 
Diploma de Medicina 

Diploma de Administrarrao 

-0,0]4 
-0,032 
-0,044 
0,054 

0,109 

0,021 
0,057 

-0,040 

0,121 
-0,007 
0,205 

de empresas 0,052 
DoulOrado 0,004 
Regime de horario integral .0,150 
Regime de meio expediente 0,230 

Organizarroes com 
fins lucralivos 
Trabalhao autonomo 
Organizarroes scm 
fins lucrativos 
Outro setor empregatfcio 
Setor empregatfcio 
nao disponlve1 

Renda do cOlljuge 
(S I 50.000+) 

-0,218 
·0,030 

0,077 
-0,419 

0,145 

0,779 

0,041 
0,049 
0,052 
0,041 

0,062 

0,038 
0,035 

0,053 

0,041 
0,050 
0,062 

0,046 
0,066 
0,205 
0,207 

0,044 
0,054 

0,052 
0,166 

0,205 

0,042 

0,379 0,034 
Renda do conjuge 
($75.000-149.999) 
Renda do conjuge 
«US$30.0oo) ·0,318 0,075 

0,986 
0,969 
0,957 
1,055 

1,15 

1,021 
1,058 

0,960 

1,129 
0,993 
1,228 

1,053 
1,004 
1,162 
1,259 

0,804 
0,971 

1,080 
0,657 

1,156 

2,179 

1,460 

0,728 

-0,150 
-0,463 
-0,224 
-0.240 

0.375 

-0,318 
0,028 

-0,169 

0,516 
0,261 
0,290 

0.135 
0,148 
-1,205 
-0,979 

-0,161 
-0.260 

0,371 
·0,279 

-0,819 

1,487 

0,669 

·0,342 

0,220 
0,309 
0,322 
0,239 

0.301 

0,326 
0,183 

0,228 

0,230 
0,261 
0,312 

0.256 
0,448 
1,210 
1,223 

0,191 
0,281 

0,233 
0,906 

1,184 

0,243 

0,178 

0,327 

0,861 
0,630 
0,799 
0,786 

1,455 

0,727 
1,0298 

0,845 

1,675 
1,298 
1,337 

1,144 
1,160 
0,300 
0,376 

0,851 
0,771 

1,499 
0,757 

0441 

4,423 

1,952 

0,710 

0,085 
0,287 
0,167 
0,192 

0,117 

0,272 
0,146 

0,283 

0,033 
0,178 
0,680 

0,536 
0,064 

0,042 
0,052 
0,056 
0,047 

0,076 

0,040 
0,038 

0,078 

0,039 
0,055 
0,059 

0,056 
0,060 

1.089 
1.333 
[,182 
1,212 

1.124 

1.312 
1,157 

0,753 

1,033 
1,195 
1,974 

1,709 
1,066 

-0,015 
0,032 
·0.258 
-0.008 

-0,264 

0,301 
O~49 

-0.218 

-0.183 
0.359 
0,647 

0,421 
-0,292 

0,193 
0,270 
0,282 
0.233 

0,343 

0,286 
0,168 

0,245 

0,196 
0,234 
0,280 

0,268 
0,318 

0,985 
1,033 
0,773 
0.992 

0,768 

1,351 
1,418 

0,804 

0,833 
1,432 
1,910 

1,523 
0,746 
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Renda do conjuge 
nao disponfvei 

Casados 
Divorciadosl 
SeparadoS/Viuvos 
Estado civil nao 
disponfvel 
Com filhos 

Numero de observa~6es 

Probabilidade de log-2 
Restrito 
Irresteila 

0,998 

0,848 

0,062 

0,492 
0,303 

20,559 

34,341 
32,128 

0,099 

0,056 

0,079 

0,194 
0,036 

Qui-quadrado 2,313 com 45 d.! 

2,7]3 

2,335 

1,064 

1,636 
\,354 

1,055 

0,450 

0,317 

0,115 
0,140 

1,094 

1,355 
],234 

121 com 41 d.f. 

Fonte: Banco de Dados Graduarrao e Experiencia Posterior. 

0,581 

0,237 

0.292 

0.740 
0,186 

2,873 

1.568 

1,373 

],121 
1,150 

9,531 

28,351 
27,601 

750 com 30 d.! 

1,135 

1,360 
1,304 

57 com 26 d. f 

Notas: Os coeficientes em negrito sao significativos no nivel de 0,05; as demais nao 0 sao. As categorias omitidas no modelo sao como 
enumeradas nas notas da Tabela D.6.1. Em relarrao a 1976, "SEL-l" indica inslituirroes com escore medio global no SAT de 1.250 ou mais; "SEL-
2" indica institui~6es com escore media global no SAT entre 1.125 e 1.249; "SEL-3" indica institui~6es com escore medio global no SAT abaixo 
de 1.125. Quanto a 1989, "SEL-l" indica institui~6es com escore medio global no SAT de 1.300 ou mais; "SEL-2" indica institui~oes com escore 
medio global no SAT entre 1.150 e 1.299; "SEL-3" indica institui~oes com escore medio global no SAT abaixo de 1.150. Ver no Apendice B a 
defini~ao do slat us socioeconomico (SSE) 
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Tabela D.7.1: Porcentagem de Estudantes Satisfeitos com a Gradua~ao, Conforme 0 Status de Diplomaf;3o, a Ra~a e 0 Genero; 
Coortes de Ingresso de 1976 e 1989 

Coorte de ingresso de 1976 Coorte de ingresso de 1989 

Razoavel- Muitoou Meia ou Razoave!- Muitoou Meioou 
Muito mente razoavelmente Meio Muito muito Muito mente razoaveJmente Meio Muito muito 

satisfeito(a) salisfeito(a) satisfeilo(a) insatisfeilo(a) insatisfeito(a) insatisfeito(a) salisfeito(a) satisfeito(a) satisfcito(a) insatisfeito(a) insatisfeito(a) insatisfeito(a) 

Todos os matriculandos 

Negros 

Feminino 58 31 89 4 6 59 33 91 4 5 

Masculino 59 27 86 5 2 7 62 31 93 3 4 

Todos 58 30 88 5 2 7 60 32 92 4 5 

Brancos 

Feminino 62 29 90 4 5 67 26 93 4 5 

Masculino 62 28 89 4 2 6 64 28 91 4 5 

Todos 62 28 90 4 6 65 27 92 4 5 

Todas as ra'Yas 

Feminino 62 29 90 5 1 6 66 27 93 4 5 

Masculino 62 27 89 4 2 6 64 28 91 4 5 

Todos 62 28 90 4 6 65 27 92 4 5 

Diplomados na 

primcira escola 

Negros 65 28 93 3 4 66 29 95 2 0 3 

Brancos 67 26 93 3 4 69 26 95 3 1 3 
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Todos 

Diplomados 

transferidos 

Negros 

Brancos 

Todos 

Nao diplomados 

Negros 

Brancos 
Todos 

67 

43 

39 
40 

36 

31 
32 

26 

33 

35 

35 

37 

39 
38 

93 

77 

74 

75 

73 

70 
71 

3 

8 

11 

II 

10 

12 

II 

Fonte: Banco de Dados Gradua~ao e Experiencia Posterior. 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

4 

12 

15 

15 

15 

17 

16 

68 

30 

33 

33 

33 

30 
32 

26 

46 

39 
39 

47 

29 
32 

95 

76 

72 

72 

80 

60 
64 

2 

11 

13 

13 

10 

20 
18 

8 

7 

7 

3 

R 

7 

3 

19 

20 
19 

13 

28 
24 

Notas: Os dados relativos a coorte de ingresso de 1976 excluem cinco instituir,;oes pesquisadas na la Leva (ver Apendice A). as "Diplomados na 
primeira escola", "Diplomados transferidos" e "Nao diplomados" sao definidos no Apendice B. 

Tabela 0.7.2: Modelos de Regressao Logrstica Preditivos da Probabilidade de os Diplomados Estarem "Muito Satisfeitos" com a 
Graduac;ao; Coorte de Ingresso de 1976 

~ 
0-

'" 

o 
n 
o 

" " o 
o 
o 

" a 

I 
> 

Todos Somente negros ~ 
~ 

Variavel 

Intercepto 

Ferninino 

Negros 
Hisp1i.nicos 
Asifiticos 
Outras ra~as 

SAT >1199 
SAT 1200-1299 
SAT 1100-1199 
SAT 1000-1099 

SAT nao disponivel 

10% superiores da 
turma do secundario 

Classifica~ao na 
turma do secundfirio 
nao disponfvel 

Aho SSE 
Baixo SSE 
SSE nao dispon(vel 

Modelo 3 Modelo 5 Modelo 3 Modelo 5 

ESlirnativa En-o Razao Estimativa Erro Razao ESlirnativa Erro Razao Estimaliva En-o Razao 
parametrica padraoprobabil(stica parametrica padrao probabilfstica parametrica padrao probabilfstica parametrica padrno probabilfstica 

-0.661 0,077 

-0,093 0,032 

-0,001 0,081 
0,167 0,149 
-0,143 0,099 
-0,061 0,277 

·0,129 
-0,026 
·0,026 
0,149 
0,095 

0,085 

0,038 

0,063 
0,059 
0,056 
0,057 
0,094 

0,044 

0,044 

-0,017 0,037 
-0,036 0,085 
-0,086 0,043 

0,911 

0,999 
1,306 
0,867 
0,940 

0,879 
0,975 
0,975 
\,160 
1,099 

1,089 

1,039 

0,973 
0,964 
0,917 

-0,805 

0,010 

-0,051 
0,234 
-0,194 
-0,081 

-0,164 

-0,061 
-0,049 
0,130 
0,105 

0,082 

0,046 

-0,104 
-0,020 
-0,128 

0,091 

0,034 

0,083 
0,151 
0,100 
0,279 

0,064 
0,060 
0,057 
0,058 
0,095 

0,044 

0,045 

0,038 
0,086 
0,044 

1,010 

0,951 
1,264 
0,824 
0,922 

0,849 
0,940 
0,953 
1,139 
1,111 

1,086 

1,047 

0,901 
0,980 
0,880 

-0,189 

-0,353 

·0,288 
-0,661 

0,314 
0,089 
0,840 

0,017 

-0,041 

0,311 
0,151 
0,017 

0,337 

0,165 

0,494 
0,324 
0,249 
0,206 
0,604 

0,196 

0,207 

0,269 
0,209 
0,227 

0,703 

0,749 
0,516 
1,368 
1,093 
2,316 

1,107 

0,960 

1,365 
1,163 
1,017 

-0,410 

-0,290 

-0,368 
-0,702 
0,361 
0,063 
1,067 

·0,009 

0,055 

0,090 
0,232 
·0,083 

0,392 

0,173 

0,509 
0,335 
0,260 
0,216 
0,621 

0,202 

0,214 

0,278 
0,216 
0,237 

0,748 

0,692 
0.496 
1,435 
1,065 
2,906 

0,991 

1,057 

1,094 
1,261 
0,920 

> 
~ 

,~ 

0-
W 



SEL-I 0,558 0,051 1,747 0,472 0,052 1,603 0,756 0,234 2.129 0,630 0,243 1,878 
SEL-2 0,333 0,039 1,395 0,265 0,040 1.304 0,457 0,188 1,579 0,291 0,196 1.338 
Ciencias sociais 0,177 0,046 1,194 0,084 0,047 1,088 ,0.374 0,246 0,688 ·0,602 0,257 0,548 
Ciencias naturalS 0,271 0.052 1,311 0,158 0,056 1.172 -0.310 0,295 0.733 ·0,627 0,.131 0,534 
Engenharia 0,313 0,058 1,367 0,278 0,060 U20 -0,770 0,347 0,463 -0,991 0,363 0,371 
Outra area de estudos 0,184 0.047 1,201 0,165 0,048 1,179 ·0,190 0.271 0,827 ·0,289 0,279 0,749 
Area de estudos 
nao disponfvel 0,281 0,148 1,324 0.193 0,151 1.213 -0,456 0,558 0,634 -0,778 0,571 0,460 
Terr;o superior da turma 0,599 0,042 1,819 0,462 0,044 1,587 0,840 0,328 2,317 0,588 0.351 1.800 
Terr;o medio da tunna 0,299 0,039 1,348 0,233 0,040 1,263 1,095 0,200 2,989 0,982 0,207 2,607 
Instit. de primeira opr;ao 0,459 0,037 1,582 0,481 0,037 
Opr;ao institueional 

1,617 0.365 0,174 1,440 0,336 0.181 1,400 

nao disponfvel -0,227 0,139 0,797 -0,222 0,141 0.801 ·0,811 0,685 0,444 ·0,821 0,716 0,440 
Com mentor 0,786 0,032 2,195 0,809 0,032 2,245 0,600 0,156 1,822 0,524 0,162 1.688 
Mestrado 0,075 0,045 1,077 0,361 0,237 1,434 
Diploma de Direlto 0,521 0,058 1,684 1,0ll 0,291 2,749 
Diploma de Medicina 0,465 0,073 1,592 0,725 0,340 2,065 
Diploma de Administra\ao 
de empresas 0,273 0,051 1,314 0,623 0,258 1,864 
Doutorado 0,289 0,074 1,335 0,344 0,447 1,411 
Organiza\oes com 
fins lucrativos 0,061 0,052 1,062 0,031 0,213 1,031 
Trabalhao autonomo ·0,088 0,061 0,916 0,074 0,296 1,077 
Organizar;6es sem 
fins lucrativos -0,017 0,061 0,983 -0,130 0,263 0,879 
Dutro setor empregatfcio -0,466 0,187 0,628 -0,129 1,010 0,879 
Setor empregatfcio 

nao dispollfvel -0,060 0.065 0,942 0.212 0,396 1.236 

Renda do conjugc 
(SI50.ooo+) 0,373 0,047 1,452 0,600 0,276 1,822 

Renda do conjuge 
($75.000-149.999) 0,171 0,038 1,186 0,455 0,185 1,576 

Relldadoconjuge 
«US$30.000) -0,465 0.074 0,628 -0,563 0,324 0,569 

Renda do conjuge 
nao disponlvel 0,512 0,103 1,668 0,734 0,613 2,084 

Numero de observa\oes 17,252 17 ,252 840 840 

Probabilidade de log -2 
Reslrito 26,470 26,470 1,113 1,113 

Irreslrilo 25.146 24,795 1,011 969 

Qui-quadrado 1,324 com 27 d./ 1,675 com 41 d.f. 102 com 23 d . .t: 145 com 37 d . .t: 

Fome: Banco de Dados Graduayao e Expericncia Posterior. 
Notlls: "Diplomados" refere-se aos alunos que se formaram na escola de sua primeira opyao. Os coeficientes em negrito sao significativos no 
nlvel de 0,05; os demais nao 0 sao. As categorias omitidas nos model os sao Brancos, Masculino, SAT <1.000, 90% Inferiores da Turma do 
Secundario, SSE Medio, SEL-3, Especializayao em Humanidades. Teryo Inferior da Turma, Nao a Escola de Primeira OpyaO, Sem Mentor, 
Apenas Bacharelado, Selol' Governamcntal e Renda Familiar Baixa (USS30.000-USS74.999). "SEL-I" indica instituiyoes com escore medio 
global no SAT de 1.250 ou mais; "SEL-2" indica instituir;oes com escore medio global no SAT entre 1.125 e 1.249; "SEL-3" indica institui\oes 
com escore medio global no SAT abaixo de 1.125. Ver no Apendice B a defmiyao do status socioeconomico (SSE). 
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Tabela D.7.3: Modelos de Regressao Logistica Preditivos da Probabilidade de os Diplomados Estarem "Muito Satisfeitos" com a VI 
Gradua'lao; Coorte de Ingresso de 1989 g:: 

Todos 
Somente negros 

Modelo 3 Modelo 4 Modelo 3 Modelo 4 Estimativa Erro Razao Estimativa Erro Razao Estimativa Erro Razao Estimativa Erro Razao Variavel 
parametrica padraoprobabilfstica parametrica padrao probabilfstica parametrica 

padrao probabilfstica parametrica padrao probabilistica Intercepto -0,818 0,086 -0,852 0,087 -0,315 0,314 -0,331 0,321 Feminino 0,052 0,034 1,054 0,089 0,035 1,093 -0,317 0,163 0,728 -0,321 0,165 0,725 Negros 0,009 0,078 1,009 -0,061 0,079 0,941 Hispiinicos 0,131 0,102 1,140 0,096 0,103 1,100 Asiaticos -0,106 0,058 0,900 -0,143 0,058 0,867 Outrasraps 0,046 0,212 1,047 0,083 0,213 1,087 
SAT >1299 -0,155 0,074 0,857 -0,215 0,075 0,807 0,189 0,402 1,208 0,189 0,405 1,208 SAT 1200-1299 -0,043 0,070 0,958 -0,103 0,070 0,902 0,057 0,277 1,059 -0,028 0,281 0,973 SAT 1100-1199 -0,036 0,067 0,964 -0,086 0,067 0,918 -0,251 0,232 0,778 -0,314 0,235 0,731 SAT 1000-1099 0,040 0,069 1,041 0.016 0,069 I,OJ6 -0,552 0,220 0,576 -0,595 0,221 0,551 SAT nao disponfvel 0,022 0,203 1,022 -0,047 0.205 0,954 
10% superiores da 
tunna do secundario 0,196 0,041 1,216 0,]86 0,041 1,204 -0,015 0,171 0,985 -0,047 0,172 0,955 Classifica~ao na 
turma do secundario 
nao disponfvel 0,169 0,057 1,185 0,]67 0,057 1.182 0,156 0,253 1,169 0,153 0,253 1,165 

0 
Alto SSE 0,199 0,038 1,220 0,]62 0,038 1,176 -0,182 0,221 0,834 -0,244 0,225 0,784 n 

c 
Baixo SSE -0,46] 0,114 0,631 -0,430 0,115 0,650 0,355 0,268 1,426 0,368 0,270 1,445 ~ 
SSE nao disponfvel -0,110 0,057 0,896 -0,147 0,057 O,86,~ 0,021 0,272 1,021 -0,063 0,275 0,939 0 

0 

SEL-J 0,620 0,052 1,852 0,606 0,052 UlH 1,163 0,240 3,199 1,147 0,242 3,149 0 SEL-2 0.266 0,044 1,305 0,262 0,044 I, ~OO 0,567 0,203 1.763 0,595 0,205 1,814 " <3 

.. 

Ciencias sociais 0,282 0,047 1,325 0,248 0,047 1,282 -0,218 0,223 0,804 -0,236 0,224 0,790 ..; 
> 

Ciencias naturais 0,105 0,056 1,110 0,008 0,059 1,008 -0,619 0,285 0,539 -0,743 0,306 0,476 • 
Engenharia 0,199 0,061 1,220 0,259 0,062 1,295 -1,366 0,306 0,255 -1,238 0,308 0,277 ~ 
Dutra area de estudos 0,272 0,051 1,313 0,289 0,052 1,335 -0,350 0,247 0,705 -0,285 0,250 0,752 ~ 
Area de estudos B 
nao disponivel -0,193 0,107 0,825 -0,245 0,107 0,783 -0,848 0,454 0,428 -0,832 0,456 0,435 z 
Ter.;:o superior da turma 0,695 0,044 2,004 0,639 0,045 1,895 0,841 0,330 2,319 0,801 0,335 2,227 ~ 
Ter~o medio da tunna 0,407 0,041 1,503 0,377 0,041 1,458 0,707 0,188 2,028 0,659 0,190 1,932 
Instituieao de primeira 
opeao 0,380 0,037 1,462 0,371 0,037 1,450 0.548 0,165 0,730 0,565 0,166 1,759 
Opeao institucional 
nao disponivel 0,059 0,158 1,060 0,100 0,159 1,105 0,773 0,747 2,167 0,793 0,745 2,211 
Com mentor 0,752 0,033 2,122 0,766 0,034 2,151 0,846 0,160 2,331 0,830 0,161 2,293 
Mestrado 0,012 0,042 1,012 -0,084 0,189 0,919 
Diploma de Direito 0,453 0,065 1,573 0,515 0,276 1,673 
Diploma de Medicina 0,602 0,072 1,827 0,554 0,334 \,741 
Diploma de Administraeao 
de Empresas 0,556 0,067 1,744 0,013 0,285 1,013 
Doutorado 0,132 0,069 1,141 0,269 0,341 1,308 
Numero de observaeOes 8,620 8,620 945 945 
Probabilidade de log-2 

Restrito 23,999 23,999 1,234 1,234 
Irrestrito 22,564 22,392 1,083 1,076 

Qui·quadrado 1,435 com 27 d.f 1,608 com 32 d.f 147 com 22 (I. f 154 com 27 d,t 

Fonte: Banco de Dados Gradua~ao e Experiencia Posterior, 
Notas: "Diplomados" refere-se aos alunos que se formaram na escola de sua primeira op~ao, Os coeficientes em negrito sao significativos no nivel de 
0,05; os demais nao 0 sao. As categorias omitidas nos modelos sao Brancos, Masculino, SAT <i .000, 90% Inferiores da Turma do Secundario, SSE 
Medio, SEL-3. Especializacao em Humanidades. Ter~o Inferior da Turma, Nao a Escola de Primeira Op~ao, Sem Mentor e Apenas Bacharelado. "SEL-
l" indica instituicoes com escore medio global no SAT de 1.300 ou mais; "SEL-2" indica instituicoes com escore medio global no SAT entre Ll50 e 
1.299; "SEL-3" indica institui~oes com escore medio global no SAT abaixo de 1.150, Ver no Apendice B a defini~ao do status socioeconomico (SSE), ~ 

" 
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Tabela D.7.4: Porcentagem de Diplomados "Muito Satisfeitos" com a Gradua~ao, Conforme a Seletividade Institucional, 0 

Tipo de Institui~iio, 0 Escore no SAT e a Ra~a; Coortes de Ingresso de 1976 e 1989 

Porcentagcm dos "Muitos Satisfeitos" com a Graduarrao 

Escores da coorte de ingrcsso de 1976 no SAT Escores da coorte de ingresso de 1989 no SAT 

Seletividade institucional 
clOOO 1000-10991100-11991200-1299 >1299 clOOO 1000-10991100-1199 1200-1299 >1299 

Negros 
SEL-I 
SEL-2 
SEL-3 

Brancos 
SEL-I 
SEL-2 
SEL-3 

Tipo de instituirrao 
Negros 

Particular 
Publica 

76 
65 
55 

75 
67 
61 

61 
56 

Faculdade de artes liberais 78 
Brancos 

Particular 
Publica 

62 
62 

Faculdade de artes liberais 63 

69 
62 
70 

81 
68 
65 

64 
69 
68 

66 
66 
69 

78 
68 
77 

71 
68 
61 

69 
80 
83 

66 
62 
72 

FOllte: Banco de Dados Graduarrao e Experiencia Posterior. 

64 
54 

72 
68 
64 

61 

66 
66 
74 

74 
68 
63 

65 

69 
64 
77 

69 
56 

77 
72 
66 

71 
56 
72 

68 
66 
82 

72 
63 
45 

76 
77 
66 

64 
45 
80 

76 
66 
78 

75 
65 
59 

75 
71 
64 

67 
59 
80 

70 
64 
75 

79 
71 
68 

74 
72 
64 

75 
68 

72 
64 
74 

83 

77 
66 
68 

84 

72 
68 
75 

Nota,'i: "Diplomados" refere-se aos que se formaram na escola de sua primcira oprrao. Os trarros reprcsentam celulas com menos de 20 
observarroes, Em relarrao a 1976, "SEL-I" indica instituirroes com escore medio global no SAT de 1.250 ou mais; "SEL-2" indica instituirroes 
com escore medio global no SAT entre 1.125 c 1.249; "SEL-3" indica instituirroes com escore medio global no SAT abaixo de 1.125. Quanto 
a 1989, "SEL-I" indica instituiyoes com escore medio global no SAT de 1.300 ou mais; "SEL-2" indica institui~6es com escore medio global 
no SAT entre 1.150 e 1.299; "SEL-3" indica instituirroes com escore media global no SAT abaixo de 1.150. 
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570 

Negros 

Feminino 

Masculino 

Todos 

Brancos 

Feminino 

Masculino 

Todos 

Todas as ra9as 

Feminino 

Masculino 

Todos 

Tiveram 
menror 

67 
74 

70 

60 
57 

59 

61 

58 

59 

o CURSO DO RIO 

Coorte de ingresso de 1989 
Quem foi 0 mentor? 

Membro 
do corpo docente Decano Ex-aluno(a) 

69 40 9 
70 36 12 
70 39 10 

83 15 7 
80 16 8 
8 I 16 7 

81 19 7 
80 18 8 

80 18 8 

Fonte: Banco de Dados Graduu9ao e Experiencia Posterior. 
Notas: "Diplomados" refere-se aos alunos que se formaram na escola de sua primeira 
opqao. Os respondentes tiveram a possibilidade de identificar mais de urn mentor. 

Tabela D.7.7: Porcentagem de Diplomados com "Muita Probabilidade" e 
"'Sem Probabilidade" de Escolher Novamente a Mesma Instituil;ao, Con
forme a Seletividade Institucionai, ° Tipo de Institui~ao e a Ra~a; Coortes 
de Ingresso de 1976 e 1989 

Porcentagem com "Muita probabilidade" de escolher a mesma institui~ao 

Coorte de ingresso de 1976Coorte de ingresso de 1989 

Negros Brancos Todos Negros Brancos Todos 

Seletividade institucional 

SEL-I 68 71 72 80 81 81 

SEL-2 53 58 58 67 63 63 

SEL-3 54 66 65 68 76 75 

Todos 57 64 64 72 74 74 

Tipo de instituiqao 

Universidade particular 57 63 63 74 72 73 

Universidade publica 57 68 68 68 76 75 

Facu1dade de artes Iiberais 57 58 59 74 71 71 

Todos 57 64 64 72 74 74 
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Porcentagem "scm probabilidadc" de escolher a mesma instituiqiio 

Coorte de ingresso de 1976Coorte de ingresso de 1989 

Negros Brancos Todos Negros Brancos Todos 

Seletividade institucional 

SEL-I 10 8 8 3 4 4 

SEL-2 15 12 12 9 9 9 

SEL-3 15 9 9 8 5 6 

Todos 14 10 10 7 6 6 

Tipo de instituiqao 

Universidade particular 13 10 II 5 6 6 

Universidade publica 14 8 8 8 5 6 

Faculdade de artes liberais 15 12 13 10 8 8 

Todos 14 10 10 7 6 6 

Fonte: Banco de Dados Graduayao e Experiencia Posterior. 
Notas: "Diplomados" refere-se aos alunos que se formaram na escola de sua primeira 
Op9ao. Ver definil;ao da seletividade institucional nas notas da Tabela D.7.4. 

Tabela D.7.8: Porcentagem de Diplomados com ''Muita Probabilidade" e "Sem 
Probabilidade" de Voltar a Escolher 0 Mesmo Campo de Estudos, Conforme a 
Area de Especializa~ao e a Rat;a; Coortes de Ingresso de 1976 e 1989 

Porcentagem com"muita probabilidade" de escolher 0 mesmo campo de estudos 

Coorte de ingresso de 1976Coorte de ingresso de 1989 

Negros Brancos Todos Negros Brancos Todos 

Ciencias sociais 30 33 33 51 46 47 
Ciencias naturais 48 47 47 43 38 39 
Engenharia 45 51 50 45 54 53 
Humanidades 38 44 43 54 55 54 

Todos 36 41 41 46 46 46 

Porcentagem "sem probabilidade" de escolher 0 mesmo campo de estudos 

Coorte de ingresso de 1976Coorte de ingresso de 1989 

Negros Brancos Todos Negros Brancos Todos 

Ciencias sociais 36 26 27 13 13 14 
Ciencias naturais 24 16 17 22 20 20 
Engenharia 17 17 17 28 15 14 
Humanidades 28 18 18 18 II II 

Todos 29 21 22 19 16 16 

FOllte: Banco de Dados Graduaqiio e Experiencia Posterior. 
Nota: "Diplomados" refere-se aos alunos que se formaram na escola de sua primeira 
opqao. 
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Tabela D.7.9: Porcentagem de Diplomados que Gostariam de Ter Dedicado 
Mais Tempo aos Estudos, Conforme a Classifical,;3o na Turma e a Ral,;a; 
Coortes de Ingresso de 1976 e 1989 

Ten;o superior da turma 
Negras 
Brancos 

Todos 
Ten;:o media da turma 

Negros 
Brancos 
Todos 

Ter<;o inferior da lurma 
Negros 
Brancos 

Todos 

Coorte de ingresso de 1976Coorte de ingresso de 1989 

17 
17 

43 
46 
46 

67 
68 

68 

25 
16 
17 

53 
49 
50 

75 
69 

70 

Fonte: Banco de Dados Gradua(j:ao e Experiencia Posterior. 

Nota: "Diplomados" refere-se aos alunos que se formaram na escola de sua primeira 
opr;ao. Os lrarrOS representam celulas com menos de 20 observar;oes. 

Tabela D.7.10: Auto.avalia~oes Medias das Aptidoes; Matriculandos do 
Banco de Dados Gradua~ao e Experiencia Posterior e Terceiranistas do 
Secundario a Caminho do Curso Superior, em Ambito Nacional; Coorte 
de Ingresso de 1976 

Matriculandos Terceiranistas 
do G&EP em ambito 

Aptidoes Negros Brancos Todos nacional Diferenr;a 

Matematicas 3,19 3,73 3,71 2,85 0,86 
Cientfficas 3,02 3.48 3.46 2,76 0,70 
Expressao escrita 3.43 3,58 3,57 3,00 0,57 
Redar;ao literaria 3,13 3,30 3,29 2,76 0,53 
Organizar;uo 3,33 3,57 3.56 3,05 0,51 
Expressao oral 3,39 3.45 3.44 2,95 0,49 
Lideranrra 3,63 3,60 3,60 3,16 0,44 
Arte dramatica 2.30 2,58 2,57 2,37 0,20 
Mednicas 2,61 2,63 2.63 2,48 0,15 
Born convlvio 
com os outros 4,05 3,83 3,84 3,69 0,15 
Artfsticas 2,19 2,42 2,4 [ 2,38 0,03 

Fontes: Diretoria de Exames de Admissao Universitarios e Banco de Dados Gradu
arrao e Experiencia Posterior. 
Nows: As auto-avaliar;6es tern uma escala de J (abaixo da media) a 5 (1 % superior). 
A coluna "Diferenr;a" corresponde a diferenr;a entre os matriculandos do G&EP e os 
terceiranistas do secundario a caminho da faculdade. em ambito nacional. 
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Tabela D.7.11: Medias das Variaveis Independentes dos Modelos de Re
gressiio do Capitulo 7; Coortes de Ingresso de 1976 e 1989, 

Medias dos modelos de rcgressao 
dus Tabelas D.7.2 e D.7.3 

Coorte de Coorte de 
ingresso de 1976ingresso de 1989 

Variavel Todos Negros Todos Negros 

Negros 0,04 0,05 

Hispanicos 0,01 0,03 

Asiaticos 0.02 0,09 

Outras ra9as 0,00 0,01 

Femininos 0,50 0,62 0.52 0,64 

SAT >1299 0,25 0,03 0,34 0,07 

SAT 1200-1299 0,21 0,07 022 0,16 

SAT 1100-1199 0,21 0,15 0.20 0,22 

SAT 1000-1099 0,16 0,21 0,14 0,19 

SAT nao disponlvel 0,04 0,03 0,01 0,01 

10% superiores da turma do secundario 0,40 0,30 0.57 0,42 

Classificar;ao na turma do secundario nao disponfvelO,40 0,35 0,19 0,17 

Alto SSE 0,30 0,11 0.35 0,15 

Baixo SSE 0,04 0,19 0,02 0,10 

SSE nao disponivel 0,23 0,21 0.15 0,13 

SEL,I 0,21 0,25 0.25 0.32 

SEL-2 0,35 0,41 0,26 0,26 

Ciencias sociais 0,24 0,36 0,27 0,37 

Ciencias naturais 0,16 0,14 0,14 0,11 

Engenharia 0.12 0,08 0,11 0,09 

Outra area de estudos 0,26 0,24 0.22 0,21 

Area de estudos nao disponivel 0,01 0,02 0.02 0,03 

Ter90 superior da turma 0,37 0,07 0.36 0,07 

Ter90 medio da turma 0,36 0,27 0,36 0,26 

Instituir;ao de primeira opr;ao 0,77 0,74 0,73 0.72 

Opr;ao institucional nao disponfvel 0,01 0,01 0,01 001 

Com mentor 0,47 0,55 0,59 0,70 

Mestrado 0,18 0,16 0.23 0.24 

Diploma de Direito 0,11 0,14 0,09 0.12 

Diploma de Medicina 0,08 0,11 0,09 0,08 
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Diploma de Administracao de empresas 0,13 0.13 0,08 0.08 
Douforado 0,06 0,04 0.08 0.07 
Organizar;6es com fins lucrativos 0,47 0.42 
Trabalho autonomo 0,14 0,12 
Organizar;oes sem fins lucrativos 0.14 0,15 
Dutro setar empregatfcio 0,01 0,01 
Setar empregaticio nao disponfveJ 0,12 0,05 
Renda familiar alta (US$150.000+) 0.24 0,16 
Renda familiar media (US$75.000-149.999) 0,37 0,36 
Renda familiar muito baixa «US$30.000) 0.08 0,09 
Renda familiar nao disponfveJ 0,04 0.02 

Fonte: Banco de Dados Graduar;ao e Experiencia Posterior. 

Notas: Os trar;os representam variuveis naa utilizadas no modelo de regressao. Ver 
no Apendice B as definir;6es do status socioecon6mico (SSE) e da seletividade 
institucional (SEL-J. SEL-2 e SEL-3). 

Tabela D.S.1: Opinioes dos Matriculandos Brancos Sobre a Diversidade 
Racial, Conforme 0 Tamanho da Populal,;3o Negra na Coorte de Ingresso; 
Coor!es de Ingresso de 1976 e 1989 

Porcentagem de resQondentes gue: 

Disseram que Disseram que Disseram que 
a graduayiio conviver suas escolas 
contribuiu bern com deveriam Conhecerarn 

Porcentagem "muito" para pessoas de enfatizar 
bern dois ou de negros na o born rayas "muito" a 

coorte de convfvio com diferentes diversidade mais negros 
ingresso pessous de era "muito racial na graduayao 

ta'Yas impOitdhtc" 
Coorte de ingresso diferentes 
de 1976 

1,0 a 3,9% 42 13 32 
4,0 a 6,9% 42 19 37 
7,0 a 9,9% 42 21 39 

Coorte de ingresso 

de 1989 

2,0 a 4,9% 54 26 42 49 
5,0 a 12,9% 55 39 53 60 

Fonte: Banco de Dados Graduayao e Experiencia Posterior. 
Notas: As escolas foram agrupadas em duas categorias na coorte de ingresso de 1989, 
porque apenas 17 instituilf'oes foram pesquisadas. 0 levantamento dOl coorte de 
ingresso de 1976 nao incIuiu a pergunta sobre "conhecer bern dois ou mais negros". 
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Tabela D.8.2: Grau de Interal,;3o dos Matriculandos Brancos na Gradua
~30, Conforme as Auto-avalia~oes Pre-universitarias de Tra~os de Perso
nalidade; Coorte de Ingresso de 1989 

Porcentagem de matriculandos brancos que: 

Nao Conheceram 
conheceram Conheceram bern dois ou 

Auto-avalialf'ao pre-universitaria nenhum negro alguns negros mais negros 

Popularidade 
Abaixo da media 24 37 39 
Na media 8 38 54 
Acima da media 9 34 57 
10% superiores 6 28 65 

AutoconfiOlnr;a (social) 
Abaixo da media 14 42 45 
Na media 9 38 53 
Acima da media 9 33 58 
10% superiores 6 30 64 

Lideranlf'a 
Abaixo da media 13 42 45 
Na media 12 38 50 
Acima da media 8 35 57 
10% superiores 6 32 62 

Fontes: Instituto de Pesquisas do Ensino Superior e Banco de Dados Graduar;ao e 
Experiencia Posterior. 

No((,/s: Os respondentes avaliaram seus trayos de personalidade numa escala de I a 5, 
na qual I = "1O% inferiores", 2 = "abaixo da media", 3 = "na media", 4 = "acima da 
media" e 5 = "10% superiores". Nesta tabela, "abaixo da media" combina as respos
tas de "I" e "2", em virtude do pequeno numero de respostas nessas caregorias. 

Tabela D.8.3: Auto-avalia~oes Pre-universitarias Medias dos Matriculandos 
Brancos Sobre Tra~os de Personalidade, Conforme a Seletividade 
Institucional; Coorte de Ingresso de 1989 

SEL-1 

SEL-2 

SEL-3 

Todos 

Auto-avaliar;ao pf(!-universitaria media 

Popularidade Autoconfianr;a (social) Lideranr;a 

3,5 3,5 3.9 

3,6 3,6 3.9 

3,5 3,4 3,7 

3,5 3.5 3.8 

FOlltes: Instituto de Pesquisas do Ensino Superior e Banco de Dados Gradua~ao e 
Experiencia Posterior. 
Notw; Os respondentes avaliaram seus tra~os de personalidade numa escala de I as, 
na qual I = "lO% inferiores", 2 = "abaixo dOl media", 3 = "na media", 4 = "acima ~a 
media" e 5 = "10% superiores". "SEL*!" indica instituir;oes com escore med~o 
global no SAT de 1.300 ou mais; "SEL*2" indica instituiyoes com escore medlO 
global no SAT entre l.150 e 1.299; "SEL*3" indica instiluiyoes com esc ore medio 
global no SAT abaixo de 1.150. 
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Tabela D.S.S: Opinioes Sobre a Enfase da Institui~ao na Diversidade Racial, 
Conforme a Seletividade Institucional, 0 Tipo de Institui~iio e a Ra~a; Coortes 
de Ingresso de 1976 e 1989 

SEL,I 
SEL,2 
SEL,3 

Universidade 
particular 
Universidade 
publica 
Faculdade de 
artes Iiberais 

Coorte de ingresso de 1976 
(avaliatyao media) 

Visao da enfase 
arual 

Negros 

3,3 
2,9 
2,8 

2,9 

2,8 

3,4 

Brancos 

4,0 
3,8 
3,6 

3,8 

3,6 

4,0 

Enrase 
desejada 

Negros Brancos 

4,8 4,0 
4,7 4,0 
4,7 3,9 

4,7 3,9 

4,8 3,9 

4,8 4,3 

Coorte de ingresso de 1989 
(avaliayao media) 

Vi sao da enfase 
atual 

Negros 
3,6 
3,5 
3,3 

3,4 

3,3 

3,9 

Srancos 
4,1 
3,8 
3,7 

3,8 

3,7 

4,2 

Enfase 
desejada 

Negros 

4,8 
4,8 
4,8 

4,8 

4,8 

4,8 

Brancas 
4,3 
4,3 
4,2 

4,2 

4,2 

4,6 

Fonte: Banco de Dadas Graduatyao e Experiencia Posterior. 

Notas: Os respondentes foram solicitados a avaliar a enfase que acreditavam sec dada 
atualmente a diversidade racial por suas escolas de graduar;ao, bern como a dizer quanta 
enfase Ihes parecia que etas deveriam dar a essa prioridade. As respostas as duas pergun
tas foram escolhidas numa escala de I ("muito poucalnenhuma") a 5 ("'muita"). Em 
relar;ao a 1976, "SEL-I" indica instituir;5es com escore medio global no SAT de 1.250 
ou mais; "SEL-l" indica instituir;6es com escore medio global no SAT entre 1.125 e 
1.249: "SEL-3" indica instituir;6es com escore media global no SAT abaixo de 1.125. 
Quanta a 1989. "SEL-l" indica instituir;oes com escore medio global no SAT de 1.300 
ou mais; "SEL-2" indica instituir;6es com escore medio global no SAT entre 1.150 e 
1.299: "SEL-3" indica ins.tituir;6es com escore medio global no SAT abaixo de 1.150. 



Tabela D.C.IA: Distribui-;iio das Ocupa-;oes em 1995, Conforme a Ra-;a e 0 Genero. Diplomados do Banco de Dados Gradua~ao 
e Experiencia Posterior e em Ambito Nacional; Coorte de Ingresso de 1976 (%) 

Func;oes 
Atividades Ensino Ensino execulivas Servic;os 

Clero de escril6rio Compula'Yao primario p6s-secundario Engenharia Igerenciais financeiros Medicina 

Mulheres negras 

G&EP 2,4 4.0 3.8 7.5 4.7 1.8 21.7 3.6 8,4 
Ambito nacional 7.9 16.3 1.6 14.2 1.1 7.0 19.0 6.9 1.3 

Mulheres brancas 

G&EP 1.5 4.0 4.3 7.9 6.0 3.5 20.1 5.3 6.6 
Ambito nacional 3.6 11.2 2.0 12.1 1.6 1.4 18.1 7,4 2.2 

HomeRs negros 

G&EP 1.4 1.4 5.8 3.4 5,4 3.0 16.5 8.8 14.6 
Ambito nacional 4.5 10.1 10.2 5.5 1.3 5.0 17.4 8.9 3.3 

Homens brancos 

G&EP 0.9 0.6 5.8 2.1 4.3 10.0 21.7 7.9 10.9 
Ambito nadonal 2.5 4.6 2.1 3.3 1.3 7.1 21.5 9.3 4.7 

Outras Consultoria Comercia- Escritores,Servi90s e 
areas de de ad min is- lizayao Foryas Matematical Ciencias artislas, trabalho 

saude Direito Irayuo c vendas armadas Ciencias Sociais atorcs artesanal 

Mulheres ncgras 

G&EP 5.3 12.2 2.0 5.1 0,4 2.2 4.4 4.0 4.5 
Ambito nacional 9.6 2.3 1.3 4.1 1.0 9.0 1.6 2.0 9.1 

Mulheres brancas 

G&EP 7.5 9.0 1.4 6.4 0.2 3.2 3.3 6.4 2.7 
Ambito nacional 12.7 2.8 1.2 6.6 0.1 1.2 2.7 4.5 8.5 

Homens negros 

G&EP 1.6 10.8 3,4 6.5 2.0 0.7 2.4 6.8 5.8 
Ambito nacional 2.2 .. 2.4 0.7 7.2 1.2 1.4 1.5 2.6 23.8 

Homens brancos 

G&EP 1,4 11.8 1,4 6,4 1.4 3.6 1,4 3.7 3.6 

Ambito nacional 2.5 4.7 9.0 11.8 0.7 2.0 1,4 3.0 16.5 

Fontes: Banco de Dados Graduayuo e Experiencia Posterior e recenscamenlo dos Estados Unidos, 1990. 
Nota: Para definic;oes das ocupayoes, vcr a "Usia de campos de ocupay30" no fim do Documcnto A.I, no Apendice A. 
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Tabela D.C.IB: Renda media Auferida em 1995, Con forme a Profissao, a Ra~a e 0 Genero; DipJomados do Banco de Dados 
Gradua~ao e Experiencia Posterior e em Ambito Nacional; Coorte de Ingresso de 1976 (d61ares de 1995) 

Fun~oes 
Atividades Ensino Ensino executivas Servi~os 

Clero de escritorio Computa~ao primario pos-secundario Engenharia Igereneiais finaneeiros Medieina 

MuIheres negras 

G&EP 33,636 40,694 51,912 39,038 58,810 60,607 74,844 137,697 
Ambito naeionaI 31,568 31,130 46,909 33,189 52,540 53,396 39,441 39,066 76,477 

MuIheres bran cas 

G&EP 35,369 35,448 64,805 34,651 45,709 63,281 76,871 100,985 111,120 
Ambito naeional 31,044 30,777 48,800 32,853 39,585 51,151 49,175 48,061 84,125 

Homens negros 

G&EP 71,637 40,750 61,250 79,946 123,942 155,074 
Ambito nacional 33,959 38,270 55,703 36,457 41,479 56,917 49,247 51,162 116,365 

Homens braneos 

G&EP 38,728 50,003 75,507 42,813 57,742 73,483 108,053 149,037 169,583 
Ambito nacional 32,965 45,274 57,926 39,381 50,011 59,880 68,875 69,941 123,260 

Outras Cons II ttoria Comercia- EscrilOres,Servi~os e 
areas de de adminis- liza~ao For~as Maternalical Ciencias artistas, trabalho 

saude Direilo trw;5.o e vend as armadas Ciencias Sociais ~lIores artesanal 

Mulheres negras 

G&EP 47,188 74,070 71,596 51,880 54,500 56,528 48,043 

Ambito nacional 41,511 65,338 34,122 37,961 44,827 44,982 35,943 36,917 35,273 

Mulheres brancas 

G&EP 47,999 93,692 100,556 71,596 62,736 50,881 47,294 48,804 40,604 

Ambito naeional 40,653 73,807 48,889 45,685 43,782 44,208 43,380 42,824 34,090 

Homens negros 

G&EP 77,891 58,292 56,806 83,625 51,243 

Ambito nacional 44,629 62,998 64,939 45,993 36,997 45,795 46,652 45,800 39,028 

Homens bran cos 

G&EP 65,696 119,072 121,777 95,852 56,368 65,726 58,071 65,798 64,762 

Ambito nacional 55,502 98,269 70,306 65,608 47,427 51,971 58,944 50,804 45,441 

FOlltes; Banco de Dados Gradua~5.o e Experieneia Posterior e reeenseaJllcnto dos Estados Unidos, 1990. 

Nota: Os tra~os rcpresentam celulas com menos de 10 observa(j:oes. Para defini~6cs das ocupa~6es, vcr a "Lista de campos de ocupa~ao" no 
fim do Documento A.I, no Apendice A. Entre os diploJllados do banco de dados Gradua~ao e Experiencia Posterior, a renda media foi derivada 
das faixas de renda informadas por pcssoas que trabalharam 0 ano inteiro em regime de hon'irio integral. Quanto aos diplomudos em ambito 
nacional. a rcnda media de 1989 cntre os que trabalharam 0 ano inteiro em regime de horario integral, na faixa de 37 a 39 anos, foi convertida 
em d6lares de 1995. Ver Apcndice B. 
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raciais na sociedade, 380-81; satisfa<;ao no trabalha e, 227; origem e desen

volvimento da, 36-43; alternativas propostas a, 379 

Associa<;ao Interuniversitfuia Nacional de Atletismo [National Collegiate Athletic 

Association (NCAA)}, universidades da 1 a Divisao da, Indices de diploma~ao, 

366 
Atividades culturais e dos ex-alunos, 241 

Atividades juvenisJeducacionais, 244, 248-49 

Amilise de regressao: logistica, ver Modelos de regressao logIstica; RMQ, ver 
Modelos de regressao por mInimos quadrados 

Areas de especializa9ao em ciencias ffsicas, 124 

Avalia<;ao do desempenho, ... Ver tambem Subaproveitamento 

Analogia com vagas de estacionamento para deficientes, 77 

Ajuda financeira, 38, 43; impacto do caso Bakke na, 42; admissao baseada na 

classe e, 103; indices de diploma,ao e, 107, 108, 109g 
Analogia com as quotas de importa<;ao de a9ucar, 99n21 

Aptid6es, 306,307,324,328t; avalia9ao da contribui<;ao da faculdade para as, con

forme a ra9a, 311, 325t; avalia9ao da importancia das, conforme a ra<;a, 312, 

322; auto-avalia,ao das, 314-15t, 572t 
Areas de especializa<;ao em ciencias naturais, 125,490, 233n30 

Areas de estudo especializadas, 124-26; obten<;ao de graus universitarios avan<;a

dos e, 163; categorias das, 490; renda e, 231n24; probabilidade de escolha 

das mesmas, conforme a ra9a, 571 t; porcentagem nas, conforme a ra9a, 522t; 

arrependimento pela escolha de, 301-02 
Auto-avalia<;ao de tra90s de personalidade: prevendo a intera9ao racial, 338-39, 

574t; conforme a seletividade, 575t 

Auto-avalia,ao de aptid6es, 293-94, 572t 
Aptid6es pessoais/sociais, 306t 

Areas de especializa9ao em ciencias sociais, 301-02, 315n 15Suh, Susan, 282n47 

Areas de especializa<;ao em humanidades, 42, 45,352,416 

Banco de dados Gradua9ao e Experiencia Posterior (G&EP), 415-468; arquivo de 

dados institucionais, 415; grupo de controle do NORC, verGrupo de con

trole do Centro de Pesquisas de Opiniao Nacionais [National Opinion 
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Research Center]; distor~ao das respostas e, 429; fontes secuml<.irias de 
dados e, 420; arquivo de dados de levantamento, 422 

Barnett, Ross, 36 
Barron s [guia universitario], 95nl 
Bartman, Barbara, 52n57 

Bates, Timothy, 52n53 
Battelle Memorial Institute, 56 
B&8, ver Estudo Longitudinal do Bacharelado e Forma~ao Posterior 

Becker, Gary, 227nl 
Behrman, Jere, 20 I ,230n 16 

Bernstein, Richard, 391 n19 

Black, Daniel, 230nl6 
Blackmun, Harry, 42, 410 

Blackwell, James, 51n29 
Bobo, Lawrence, 282048 
Bok, Derek, 276n2, 427 

Boli, John, 227n2 
Bowen, WilliamG" 149n21, 151n30,424 

"Bowling Alone" (Putnam), 252 
BPS, ver Estudo Longitudinal de Alunos Iniciantes do P6s-Secundario 

Brewer, Dominic, 230n16 
Bronner, Ethan, 52n54 
Brown YS. Board of Education, 35 

Bruni, Frank, ,100023 

Classe media negra, 45, 254-257 

Cain, Glen, 515n6 
Campbell, Angus, 281n37 
Card, David, 50n2, 50n8, 148nl9 
Carreiras: vias de promQ(;ao nas, 201-205~ impacto da admissao sensfvel a ra<;a 

nas,374-378 
Carmines, Edward, 391 n22 

Casper, Gerhard, 97n I 0 

Chrysler Corporation, 52n52 
CIRP, ver Projeto CooperativQ de Pesquisas Institucionais 

Clark, Kenneth, 12 
Classifica~ao na turma, 245; obten~ao de graus universitarios avan~ados e, 271; 

como alternativa para os escores de testes, 385-389; lideran~a civica prevista 

pela, 255; experiencias na gradua~ao e, 255; satisfa~ao na vidae, 237-38; 

renda e, 158-159; curso secundario, Verclassifica~ao na turma do secunda

rio; iniciativas institucionais e, 140-142; renda media por genero, ra~a e, 
214g; admissao a faculdades de medicina e, 61; modelos de regressao RMQ, 

526t; influencias pre-universitarias e, 133-135; previsao da, 126-127; diplo-
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mas de profiss6es liberais por racra e, 147g; distor~ao das respostas e, 429; 

satisfa~ao com a gradua~ao e, 345; satisfa~ao com a vida e, 281 n,61, escores 
no SAT e, 60-63; status socioeconomico e, 430; tempo de estudo e, 302-303 

Coale, Ansley, 150nl6 
Coca-Cola Company, 52n52 
COFHE, verCons6rcio de Financiamento do Ensino Superior 

Collins, Randall, 188nl6 
Conselho de Admissao as Faculdades de Direito [Law School Admissions Council), 

383 
Centro de Levantamentos de Pesquisa da Universidade de Princeton, 423 

Classifica~ao na turma do secundario, 544, 559t; previsao da classifica~ao na 

gradua,ao pela, 129, 132-133; rendae, 208 
Conselho de Lideran~a Executiva [Executive Leadership Council], 521150 
Conselho de Admissao a Cursos de P6s-Gradua~ao em Administracrao [Graduate 

Management Admissions Council], 87 
Contexto hist6rico, 33-52; das admiss6es senslveis a ra~a, 36-44 
Curso Secundario e Fonnacrao Posterior [High School and Beyond], 27707 
Cons6rcio de Financiamento do Ensino Superior [Consortium on Financing Higher 

Education (COFHE)], 423, 465n9 

Converse, Philip, 97n9 
Cook, Philip, 148n20 

Cose, Ellis, 271, 282n46 
Cross, Theodore,41lnl 

Crouse, James, 97n9 
Dados censitarios. 501; sobre a renda, 582; sobre as vantagens na auferj~ao de 

renda, 271; sobre a participa~ao na for~a de trabalho. 195 

Daniel, Kermit, 230nl6 

Davidson, Robert, 278n 14 
Desportistas, 414n 12; mentores e. 296; probabilidade de admissao dos, 66, 266; 

escores no SAT, 281n41 
Defasagern entre negros e brancos: na obten~ao de graus universitarios avan~a

dos, 250, 322, 431; na participa~ao civica, 472n2; na classifica~ao na turma, 
131; nos indices de res posta das coortes, 429; nas atitudes quanto a diversi

dade, 285; na renda, 439; narenda dos homens, 199; nos fndices de diplomacrao, 

109,113, 114; na satisfa,ao no trabalho, 494-495; na participa,ao na for,a 
de trabalho, 195,261; na Iideran,a de atividades civicas, 239-241,246-247; 

no desempenho academico, 64, 302; na satisfa~ao com a vida, 237-38, 422; 

nos escores no SAT, 60-74; no rendimento, 87 

Diplomas de administra~ao de empresas, 164, 166,341 
Direito, 43, 44, 401; 1ideran~a cfvica e, 250; renda e, 510, 499n8; porcentagem de 

negros no, depois da Segunda Guerra Mundial, 34; porcentagem de negros 

no, antes da Segunda Guerra Mundial, 33 
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Diplomados transferidos, 489; indices de diploma,ao dos, 107-11; satisfa,iio 
com a faculdade, 286-90 

Diplomasdedireito, 159, 160, 161, 166 

Desistentes do curso superior, 286, 365-369 

Diretoria de Exames de Admissao Universitarios [College Entrance Examination 
BoardJ, 56-57, 415 

Doutorado, 128, 131, 133-34, 137; fatores preditivos da obten,ao do, 139-40; 

satisfa\=ao no trabalho e, 223; participar;ao oa forr;a de trabalho e, 200 
Diener, Edward, 234n38 

Diversidade, 44-45, 62, 67, 317-64, 378; atitudes dos negros perante a, 343-45; 

atitudes dos brancos perante a, 340-343, 574t; de cren,as, 320, 323, 326; 

contribui,ao da faculdade para, 325, 330; valor educacional da, 356-357; 

efeitos sabre a vida no campus, 378-79; efeitos sabre as tens6es raciais oa 
sociedade, 380-81; efeitos sabre a compreensao racial, 378-392; escola se

cundaria, 378; importancia oa vida, 319; abordagens institucionais e, 326-

328; polfticas e prioridades institucionais quanta a, 343-347; tipo de insti
tuir;ao e, 351-63, 577t; nas escolas de fonnar;ao em profissoes liberais, 63; de 

rar;a!cu!tura, 318-320323, 326; intera9ao racial e, ver Intera9ao; escores no 

SAT e, 352, 353g, 380; opini6es sobre a, conforme a seletividade, 0 tipo de 
institui9ao e a ra9a, 577t 

Doutorado, 401; defini93.0, 160; confonne 0 tipo de grau e a ra9a, 164g; renda e, 
503; lideran9a clvica e, 250; modelo de regressao logfstica prevendo a obten-

93.0 de, 528-529t; conforme a ra9a, 183g; escores no SAT e, 171; seletividade 
e, 176-78; tipos de, 163-164 

Doermann, Humphrey, 51n42 
D'Souza, Dinesh, 51n30 
Du Bois, W. E. B, 

Duffy, Elizabeth, 52n20 

Dugan, Mary Kay, 102n34 
Defasagem no lazer, 194 

Diversidade no cUrso secund:irio, 323 
Descendentes de ex-alunos, 13, 414n12 

Diplomas de medicina/area medica, 39, 44, 56, 166, participa93.0 na for9a de 

trabalho e, 193; conforme a ra9a, 169-70; matriculandos retrospectivamente 
rejeitados que obtiveram, 496t 

Diplomas de profissoes liberais, 365, 399, 501; confonne a classifica93.0 na tunna 

e a ra9a, 180g; defini9ao, 164; confonne 0 tipo de grau universitario e a ra9a, 
167g; modelo de regressao logfstica preditivo da obten9ao de, 527-28t; con

forme a ra9a, 183g; escores no SAT e, 173; seletividade e, 178g; tipos de, 
166-67 

Distor93.0 da resposta, 427-434, estimativa dos efeitos da, 433-437; mensura9ao, 
427-430 
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Dez por Cento Talentosos, 253 

Evasao escolar: dagradua9ao, 286,0367-69; do curso secundario, 159 
Ex-alunos, atividades dos, ver Atividades culturais e dos ex-alunos 
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Escolas de administra93.o: processo de admissao nas, 168; admissao racialmente 
neutra e, 68; de alto nfvel, 127,386 

Estudo Longitudinal de Alunos Iniciantes do P6s-Secundario [Beginning 

Postsecondary Student Longitudinal Study (BPS)], 32n8 
Estudo Longitudinal do Bacharelado e Forma9ao Posterior [Baccalaureate and 

Beyond Longitudinal Study (B&B)J, 145n4 

Escolha da instituic;ao, 300-303 Ver tambem Escola de primeira 0p98,0 
Efeito de credenciamento, 188n 16 

Ehrenberg, Ronald, 230n 16 
Eide, Eric, 230n 16 

Emprego: verCarreiras; Setorempregaticio; Satisfar;ao no trabalho; Participar;ao 

oa forr;a de trabalho; Situa93.0 empregaticia 

Engenharia, 68, 124, 127, 141; rendae, 233n30; porcentagem de negros na, de

pois da Segunda Guerra Mundial, 34; porcentagem de negros na, antes da 
Segunda Guerra Mundial, 33 

ETS, I03n. Ver Servir;o de Testes Educacionais 

Escola de primeira 0P930: opinioes sobre diversidade e, 355g; rejei930 pela, 365 
Exame Documental de P6s-gradua9ao [Graduate Record Examination (GRE)], 

152n34 

Estudo Longitudinal do Curso Secundario e Formar;ao Posterior [High School and 
Beyond Longitudinal Study (HS&B)J, 32n8 

Estado civil, 258-260; participa930 na forr;a de trabalho e, 194; renda familiar 

media das mulheres, con forme a situa91'io empregatfcia, a ra9a e 0, 553t; 
conforrne a ra9a e 0 genero, 259g 

Estudo Longitudinal de 1988 sobre a Educa93.0 Nacional [National Education 
Longitudinal Study of 1988 (NELS)], 32n8 

Estudantes retrospectivamente rejeitados, 79, 80, 85, 86, 96; estimativa dos 

efeitos para os, 468; numero de, 467t; numero dos que curs am medicina, 
468t 

Eaton, Robert, 52n 

Edelin, Kimberley, 95n 1 

Efeito do "canudo", 108 

Expressao oral, 309, 316n17 

Escores de testes: notas como alternativa aos, 385-389; como indica9ao de meri
to, 394-98 Ver tambbn [estes especificos 

Expressao escrita, 309 

Estudo do LSAC sobre a Aprova9ao para a Ordem dos Advogados [LSAC Bar 
Passage StudyJ, 109 

Faculdade Bryn Mawr [Bryn Mawr College], 272, 418t, 465n 14 
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Faculdade Barnard [Barnard College], 20, 97n 10, 417t 
Faculdade Dartmouth [Dartmouth College], 37 
Faculdade Oberlin [Oberlin College], 465n14, 417t 
Faculdade Antioch [Antioch College], 37 
Faculdades femininas, 417t 

Faculdade de Direito de Yale, 

Faculdade Williams [Williams College], 465n 14, 417t 
Faculdade Wellesley [Wellesley College], 465n 14, 417t 
Faculdade Swarthmore [Swarthmore College], 417t, 473 
Faculdade Spelman [Spelman College], 464n2 
Faculdade Smith [Smith College],417t 

Faculdade Mount Holyoke [Mount Holyoke COllege], 37 
Faculdade Morehouse [Morehouse College], 464n2 
Faculdade de Medicina Meharry [Meharry Medical COllege], 36 
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Faculdades de medicina, 39; processo de admissao nas, 53; matriculas depois do 

movimento pelos direitos civis, 39; matrfculas antes da admissao sensivel a 
rat;a, 36; porcentagem de candidatos rejeitados pelas. 369; adrnissao racial
mente neutra e, 59, 60, 406; mais prestigiosas [de alto nivel], 127, 167-168, 

180,492; area de estudos especializados na graduat;ao e, 124 

Faculdades de artes liberais fciencias e humanidades], 298, 352; no banco de 
dadas Graduac;ao e Experiencia Posterior, 20, 22; diversidade nas, 352; ta
manho da coortes de ingresso nas, 417t; mentores nas, 296-97 

Faculdades de direito, 39, 44, 56, 492; pracessode admissao nas, 53; matrfculas 

depois do movimento pelos direitos civis, 276; matrfculas antes da admissao 

senslvel a ra~a, 36; Indices de diploma~aodas, 187; porcentagem de candida

tos rejeitados pelas, 369; admissao racial mente neutra e, 72-73, lOOn23; 
mais prestigiosas [de alto nivel], 127, 167-168, 180,492 

Faculdade Kenyon [Kenyon College], 20, 43, 473t, 465n 14 
Faculdades e universidades historicamente negras, 37, 464n2 
Faculdade Hamilton [Hamilton College], 20, 417t 
Faculdade Harvard [Harvard College], 103n42 
Faculdade de Direito de Harvard, 404 

Fairbanks, Andrew, IOIn24 
Farley, Reynolds, 50n7 
Feagin, Joe, 282n48 

Fetter, Jean, 145n I 

Foner, Anne, 361n7 
Fordham, Signithia, 138, 152n36 
Frank, Robert, 148n20 
Frankfurter, Felix, 407 

Franklin, John Hope, 11,31 nl 
Freeman, Richard B., 231 n 19 
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Graus universitarios avan~ados, 155-190,366, 372; aspira~ao a, 158-161, 168-

171; lidera",;a civica e, 248-250; classifica,ao na tunna e, 176, 178-180, 530t; 
por tipo de grau, classificar.;ao na turma e raya, 180g; por tipo de grau e ra<;a, 

159g; portipo de grau, seletividade institucional, genero e rac;a, 525t; renda e, 

160,205,206,501-503; fatores preditivos da obten,ao de, 168-171; modelo 
de regressao logistica prevendo a obten~ao de, 504-505t; metodologia para 
amllise dos, 491-493; padr6es gerais de obten<;ao de, 161-164; distor<;uo da 

resposta e, 417t, 418; satisfayao com a vida e, 281 n,61; seletividade da insti
tui<;ao e, 176-179, 178-179t. Ver tambem Tipo de grau/diploma universitario; 

tipos especijicos 
Grupo de controle, ver Grupo de contrale do Centra de Pesquisas de Opiniao 

Nacionais 
Garman, David, 230nl6 
Gates, Henry Louis, Jr., 190n28 

Genero: grau universitario avanpdo conforme 0 tipo, a seletividade, a rac;a e, 

522-23t; participayao cfvica por tipo de atividade, ra<;a e, 239, 241, 243g; 
renda acumulada conforme a rac;a e, 1999; diversidade e, 360n5; setor 

empregatfcio conforme a raya e, 507, 509g; renda familiar conforme a raya 
e, 262g, 552t; satisfac;ao no trabalho conforme a renda e, 224f; estado 

civil conforme 0, 259g; renda media por classificac;ao na torma, ra9a e, 
214g; renda media par tipo de grau universitario, raya e, 582t; renda 

media conforme 0 setor empregatfcio, a raya e, 509g; renda media confor
me a profissao, a ra<;a e, 580-81t; renda media conforme a rac;a e, 197, 

219g; renda media conforme os escores no SAT e, 208g; renda media 

conforme a seletividade, a rac;a e, 212g; renda media con forme 0 status 
s6cio-economico e, 21 Og; mentores e, 569t; grupo de contrale do NORC 
conforme a ra<;a e, 438t; distribui<;ao das prafiss6es par raya e, 578-79t; 

participa<;ao polftica por ra9a e, 551 t; indices de res posta con forme 0, 

432t: satisfa<;ao com a faculdade, conforme 0 status da diploma~ao, a 
ra9a e, 561-62; satisfa~ao com a gradua<;ao conforme a ra<;a e, 289g; satis

fa<;ao com a vida conforme a ra<;a e, 262, 263g, 554t. Ver tambem Ho
mens; Mulheres 

GMAT, verTeste de Admissao a Cursos de P6s-Graduayao ern Administra<;ao 
Goldberg, Idana, 50n20 

Goldin, Claudia, 228n6 
Goode, WilliamJ., 186n4 
Graglia, Lino, 389n4 
Gray, William, 465n 12 

GRE, ver Exame Documental de P6s-gradua~ao 
Greider, William, 414n 12 
Greif, Geoffrey, 153n43 
Griswold, Erwin, 38 
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Grupo de controle do Centro de Pesquisas de Opiniao Nacionais [National Opinion 
Research Center (NORC)], 415 

ass, ver Levantamento Social Geral 
Guinier, Lani, 391n26 
Gulati, G. Mitu, 231n21 
Hacker, Andrew, 50n29 
Healy, Patrick, 391 n27 
Heckman, James, 145n2 
Hedges, Larry, 97n9 

HERI, ver Instituto de Pesquisas do Ensino Superior [Higher Education Research 
Institute] 

Herrnstein. Richard, 102n30, 149n26 
Higginbotham, Leon, 406 
Instituto de Pesquisas do Ensino Superior [HERI), 441, SOOn 16 
Hispanicos, 17, 18,40,426,438; graus universitarios avan~ados e, 164; admissao 

baseada na c1asse e, 89, 384; classifica<;:J.o na turma e, 149n28; diversidade e, 
380; fndices de dipiomac;;ao dos, 109; interac;;ao com outTas ra9as/cuituras, 

333; porcentagem de, corn fonna9J.o superior, 43; em escolas de forma9ao 
em profiss6es liberais, 84-85 

Hochschild, Jennifer, 274, 282n48 
Hopwoodv. Texas, 49, 385, 406 
Hout. Michael, 233n28 
Howd, Jay B .. 370, 390n6 
Hrabowski, Freeman, 153n43 

HS&B, ver Estudo Longitudinal do Curso Secundario e Fonnayao Posterior 
Hungerford, Thomas. 145n2 

Herdeiros, ver Descendentes de ex-alunos* 

Hipotese da adequayao, 369; obtenyao de graus universitarios avanyados e, 182-

83; renda e, 504, 505-509; indices de diploma,ao e, 218-19; satisfa,ao com 
a graduayao e, 113-122, 368 

Illiberal Education (D'Souza), 285 
Inman. Dana, 100n23 
Iniciativas institucionais, 140-145 

Interayao entre os estudantes, 330-331,426-427; fatores que influem na extensao 

da, 334-339; extensao global da, 331-334; supostos efeitos da. 339-341; 
perguntas no levantamento Graduayao e Experiencia Posterior, 462-63d; 
confonne a auto-ava1iayao de trayos de personalidade, 575t 

Ivester, M. Douglas, 52n52 
Indios norte-americanos, 40, 334, 

indices de resposta, 425-27; da coorte. 425. 426t; da amostra, 425-27, 428-30 
Instituiyoes de formayao em profissoes liberais. 201; processo de admissao nas, 

63; matrfculas antes da politica de admissao sensfvel araya, 36; Indices de 
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diploma~ao nas, 366; interayao nas, 341; adrnissao racialrnente neutra e, 84-
86.398; mais prestigiosas [de alto nivel], 167-70,491-92 

Instituto W. E. B. Du Bois, 253 

Instituto de Estatfsticas do Trabalho dos EUA [U.S. Bureau of Labor Statistics}, 

... n 
Institui<;oes de alto nivel. 166, 167g. 180g 
Indices de diplornayao na escola de primeira opyao. 109, 119-120; defini<;ao, 489 
indices de diploma,ao, 112-124,366; probabilidades ajustadas dos. 478-480; 

dos negros, conforme os escores no SAT e a seletividade, 114g; na escola de 

primeira op,ao, 109, 119, 121,286,366; melhorados. 122, 124; modelo de 
regressao Iogfstica preditivo dos, 521 t; globais, 108-112; conforme a ra<;a, 
517-518g; con forme a seletividade, 0 tipo de institui<;ao e araya, 519-520t; 

conforme a seletividade, os escores no SAT e a ra<;a, 32lt; dos brancos. 

confonne os escores no SAT e a seletividade. 115g 
Jaeger, David, 145n2 
Jaynes, Gerald, 50nl 
Jencks, Christopher, 96n2 

Johnson, Lyndon B .. 46. 52n50 
Johnson, William, 186n4 
Kahlenberg, Richard, 102n36 
Kane, Thomas, 76, 95n 1 
Karen, David, 51028 

Katchadourian, Herant, 22702 

Katzenbach, Nicholas, 405, 414nl 0 
Keith, Stephen, 52n56 
Kendall, Patricia, 188nl9 
Kendrick, S. A .. 51n23 
Kernan, Alvin, 234n39 
King, Martin Luther, Jr., 25, 411nl 
King. Rodney, 359 
Klitgaard, Robert, 150n27 
Kluger, Richard, 50n 17 

Knaplond, Kristine, 153n42 
Komaromy, Miriam, 52n55 

Kravitz, David, 3102 

Krueger, Alan, 28, 50n2 
Krysan. Maria, 272. 466n20 
Ladd, Everett, 278n 17 
Lei de Direitos Civis de 1957,37; de 1964,39 
Levantamento Social Geral [General Social Survey (GSS)], 156 
Lideran<;a em atividades cfvicas. 242-43; aptida.o para, 306, 208-209; dos negros, 

251-257; atitudes peraote a diversidade e, 323; fatores preditivos, 168-71; 
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modelos de regressao logfstica preditivos de, 546-7t; moral, 253; satisfa~ao 

com a vida e, 268-69 
Ledennan, Douglas, 100n23 

Levin, Richard, 28, 186n6 

Levy, Frank, 148nl9 
Lewis, Ernest, 361n6 
Lewis, W. Arthur, 321 
Light, Richard, 28, 328, 362n 18 

Looney, Jacqueline, 28, 153n41 
Los Angeles, tumultos em, 359 
Loury, Glenn, 230nl6 

Lowe, Eugene, 314n I 0 
LSAT, ver Teste de Admissao as Faculdades de Direito 
Levantamento Longitudinal Nacional de 1972 [National Longitudinal Survey of 

1972 (NLS)], 32n8 
Modelos de regressao iogistica, 84; previsao da obtencrao de graus universitarios 

avan",dos, 526-27t; defini,ao, 475, 476-77; previsiiode obten,ao dedouto
rado au diplomas de profiss6es liberais, 528-29t; previsao dos fndices de 

dip1omacrl'io, 521 t, previsao de satisfacr30 no trabalho, 542-43t; previsao de 
Iiderancra, 546-7, 548-9t; previsao de satisfayao com a faculdade, 556-57, 

558-59t; previsao de satisfac;ao com a vida, 556-57t; previsao da decisao das 

mulheres de nao trabalhar fora, 532-33 

Movimento pel os direitos civis, 252 
McPherson, Mary Patterson, 136 

McPherson, Michael. 28, 99n 19 

Malamud, Deborah. 391n25 
Marshall, Burke, 405, 414nlO 

Marshall, Thurgood. 412n6 
Mestrado em Administra~ao de Empresas [Master of Business Administration 

(MBA)], 206 
Mestrado, 164, 166 
Mathematica Policy Research, Inc. (MPR), 422 

Maton, Kenneth, 153n46 

MBA, ver Mestrado em Administra~ao de Empresas 

MeAT, ver Teste de Admissao as Faculdades de Medicina 

Medicina, 43, 44, 47, 505; lideran~a cfvicae, 250; renda e, 512; porcentagem de 

negros na, depois da Segunda Guerra Mundial, 39; porcentagem de negros 
na, antes da Segunda Guerra Mundial, 33. Ver tambem Diplomas de medici

nalirea m6dica. 
MMUF, ver Prograrna Mellon de Bolsas de Estudos para Minorias na Gradua~5.o 

Mentores, conforme a ra~a e 0 genero, 569t; satisfac;ao com a faculdade e, 296-97 

Meredith, James. 39 

T\!lu.,\S ,\[)j('I()~,\[S 1107 

Merito, 64, 66-67, 394-404; da diversidade, 397 -398; notas e escores de testes 
como indicadores de, 395, 396; identifica~3o de indivfduos com, 396-97; 

n~cessidades sociais c, 398-404 

Merton, Robert K .. 79, 188n 19 
Metodologia, 469-500, da amilise dos resultados academicos, 489-90: probabili

dades ajustadas, 479-482; da amllise de estudos avan~ados, 491-92; da ana
lise da participa~ao cfvica, 494; das estimativas de renda, 493-94: da amllise 

da admissao racialmente neutra, 484-488; da analise de regressao. ver Anali
se de regressao; pesos amostrais, 469; da analise da satisfar;3o com a vida, 

494; da determina~ao da seletividade, 470-71; da determinac;ao do status 

s6cio-economico, 471-73, 474t 

Metzger. Walter, 157, 18605 
Medicos, ver Medicina 
Ministerio da Educa~ao dos EVA [U.S. Department ofEducationJ, 50n4 

Miller, L Scott, 150n29 

Mincer, Jacob, 148nl9 
Morgan, S. Philip, 280n30 

Morris, John. 100n23 
Moy, Ernest, 52057 
Modelos de regressao par minimos quadrados (RMQ), 499n12; previsao da 

ciassificar;ao na turrna, 126-27; previsao da renda de hornens negros, 536-

37t; previsao da renda de mulheres negras, 538-39t; previsao da renda de 

todos as homens, 534-35t: previsao da renda de todas as mulheres, 536-37t 

Murnane, Richard, 148n19 
Murphy, Kevin, 148nl9 

Murray, Charles, 148nl9 

Nakao, Keiko, 185n2 
Negras/Africano-americanos, estudos sobre, 100 
NCAA, ver Associa<;llo Interuniversitaria Nacional de Atletismo 

Neal, Derek, 160 
NELS, ver Estudo Longitudinal de 1988 ~obre a Educac;ao Nacional 

Nettles, Michael, 28, 52n38 

Nickens, Herbert, 51n26 

NLS, ver Levantamento Longitudinal Nacional de 1972 

NORC, ver Grupo de controle do Centro de Pesquisas de Opinifio Nacionais 
Nowell, Amy, 97n9 

Notas, verClassificar;ao na turma 

Ordem dos advogados, ver American Bar Association. 
O'Neil, Robert, 51n25 
O'Sullivan, John, 390nl5 

Ocupa~ao(6es), 43, 203; distribui~ao conforme a rac;a e 0 genera, 502-03t; renda 

confonne a, 504, 510-14; satisfac;ao no trabalho e, 223; renda media confor-
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me a ra~a, 0 genera e a, 503~504t; acessfveis aos negros depois da Segunda 
Guerra Mundial, 34 

Offutt, Kate, 380n30 

Ogbu, John, 138, 152n36 
Oliver, Melvin, 103n41 

Participac;J.o civica, 422; atitudes perante a diversidade e, 355; metodologia usada 
na analise da, 421; por tipo de atividade, 239g; por tipo de atividade, ra~a e 
genero, 435. Ver tambem Lideran93 

Processo Bakke, 413n6 

Page, Benjamin, 145n2 
Page, Marianne, 391n23 

Instruc;ao parental, 472 
Pascarella, Ernest. 279n28 
Patterson, Orlando, 279n2l 

Pressao dos pares, 153n37 
Perna, Laura, 32n38 

Petersdorf, Robert, 51 n26 

Peterson s Guide, 95nl 
Pesquisa Gallup, 240 
Peterson, Marvin, 51n30 

Projeto Seculo XXI, Universidade de Michigan, 140 

Projeto CooperativD de Pesquisas Institucionais [Cooperative Institutional 
Research Program (CIRP)], 186n8, 441 

Programa Meyerhoff da Universidade de Maryland no Condado de Baltimore 
(UMBC),142 

Programa Mellon de Bolsas de Estudos para Minorias na Gradua~ao lMellon 
Minority Undergraduate Fellowship Program (MMUF)], 141 

Participa~ao na for~a de trabalho, 195 
Pesos amostrais, 469 

Polfticas e prioridades institucionais, 343, 344t 
Phillips, Meredith, 96n2 
Pindyk, Robert, 499n7 

Processo Piscataway, 409, 31 n4 
Polachek, Solomon, 145n2 

Participa<;ao politica, 551 t 
Powell, Lewis, 42 

Price, Hugh, 139 

Probabilidades ajustadas, metodo de calculo, 378 

Probabilidades: ajustadas, 478-80; de admissao, 61-65 

Profiss6es liberais: importancia das, 155-56; de maior prestfgio, 188n 17; acessf
veis aos negros depois da Segunda Guerra Mundial, 34 

Proposta 209, 408 
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Putnam, Robert, 278n 16 
QDE, ver Questionario Descritivo Estudantil 
Questiomirio Descritivo Estudantil (QDE) [Student Descriptive Questionnaire 

(SDQ), 309, 441, 467 

Renda do conjuge, 263g, 495-96 
Renda familiar, 260-63; admiss6es baseadas na, ver Admissao baseada na classe; 

renda e, 262,263; participa<;ao na for<;a de trabalho e, 194; lideran<;a e, 248; 

metodologia usada para calcular a, 494-95; con forme a ra<;a e 0 genera, 262g, 

552t; distor<;ao das respostas e, 434t; satisfa<;ao com a vida e, 268, 269g; 

status s6cio-economico e, 210; das mulheres, conforme a situa<;ao 

empregatfcia, 0 estado civil e a ra<;a, 553t 
RMQ, ver Modelos de regressao por mfnimos quadrados 

Razao probabilfstica, explica<;ao da, 478 
Rage ofa Privileged Class, The (Cose), 271 

Rainwater, Lee, 51 n27 
Ralph, John, 97n9 
Ramist, Leonard, 150n29 

Ramphele, Mamphela, 404, 413n7 
Reader, George, 188n19 

Ready, Timothy, 51 n26 
Recrutamento, 30, 61, 175; de desportistas, 69, hist6rico, 36 

Reddy, Marlita, 51 n36 
Resultados academicos, 105-154; escolha da area de estudos, 123; classifica<;ao 

na tunna, ver Classificac;ao na turma; media de pontos, verClassifica<;ao na 

turma; indices de dipioma<;ao, ver Indices de diplomac;ao; iniciativas 

institucionais e, 140; metodologia usada na analise dos, 489-491 

Riley, Matilda White, 361n7 
Rindfuss, Ronald, 280n30 

Roberts, Sam, 31 n3 

Rodgers, Willard, 281n37 
Rodriguez, German, 500n13 

Rosen, Jeffrey, 414n 15 
Rouse, Cecilia, 150n29 

Rubinfeld, David, 499n7 

Rudenstine, Neil, 317, 360n1 

Renda, 44-45, 195-198: graus universitarios avan<;ados e, 161, 209, 210, 501-

505; anual de trabalhadores em horario integral, 195-197; classifica<;ao na 

turmae, 214-215; acumulada, conforme a rac;aeo genero, 1999; conforme 0 

setor empregatfcio, 505-507; fatores que afetam ados matriculandos do 

G&EP, 205, 218: renda familiar e, 267-268; hipotese da adequa<;ao e, 216-
218; satisfac;ao no trabalho e, 221-223; media, ver Renda pessoal media; 
metodologia usada para estimar a, ; confomle a profissao, 494-95; modele de 
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regressao RMQ prevendo a de todos as homens, 534-35t; modelo de regres
sao RMQ prevendo a de tadas as mulheres, 536-37t; modele de regressao 
RMQ prevendo ados homens negros, 538-39t; modele de regressao RMQ 
prevendo a das mulheres negras, 540-41 t; "outros" rendimentos, 267-268; 
depois da Segunda Guerra Mundial, 33-4; dos profissionais liberais, 157; 
diston;aodarespostae,435-37; escores no SATe, 195, 197, 230n17; diston;ao 
da sele9ao na analise da, 195-198; seletividade e, 195-98; status s6cio-econo

mica e, 205, 210-212; do conjuge, 216; modelos sucessivos de regressao 
sobre a, 198-99,483 

Servic;o de Testes Educacionais [Educational Testing Service (ETS)], 21,30, 103 
Servi90 de Recenseamento dos EVA [U.S. Bureau ofthe Census], 52n41 
Sander, Richard, 153n42 
SAT. ver Teste de Aptidiio Escolastica 
Satisfa<;ao com a graduac;iio, 282-83, classificac;ao na turma e, 54-55, 56-57; hip6-

tese da adequa<;iio e, 168-72; indices de diploma<;ao e, 107, 108, 109g; con
forme a situar;ao de diplomac;ao, a rac;a e 0 genero, 208g; modelos de regres
sao logistica preditivos da, 546-7t; mentores e, 296; medidas globais da, 286; 
confonne a rac;a e 0 genero, 1999; interac;ao racial e, 338; diston;ao da respos
ta e, 417t, 418; seletividade e, 211; 

Satisfac;ao com a vida, 281 n,61; classificar.;ao na turma e, 176, 178-180, 530t; 
fatores preditivos de, 168-71; modelos de regressao logistica preditivos da, 
546-7t; metodologia usada na amllise da, 421; conforme a rac;a, 64-66; con
fonne a rac;a e 0 genero, 1999; confonne a rac;a e os escores no SAT, 195, 197; 
distorc;ao das respostas e, 429; em campos especificos, 179 

Sax, Linda, 361n9 
SchOn, Donald, 186n4 
Seletividade institucionaI, ver Seletividade 
Setor Independente, 239 
Satisfa<;ao no trabalho, 220-223, 542-43t 
Simular.;ao nacional de admiss6es racialmente neutras, 484 
Servic;os comunitarios e sociais, 328, 380 
Setor de entidades sem fins lucrativos, 201; renda e, 504, 505-509; satisfac;ao no 

trabalho e, 223 
Schuman, Howard, 272 
Seglin, Jeffrey, 234n 17 

Seletividade das instituir;Oes de graduar;ao: obten9ao de graus universitarios avan
c;ados e, 22,182-83; poescolha da instituir;ao centagem de matriculandos 
negros conforme a, 130; escolha da instituir;ao e, 570t; lideranr;a cfvica e, 
248-250; admissao baseada na c1asse e, 384-85;c1assificar;ao na tunna e, 176, 
178-180, 530t; criterios de, 41; diversidade e, 67; renda e, 158-159; mamcu
Ia de calouros con forme a rac;a e, 421 t; fndices de dipiomar;ao de negros 
conforme os escores no SAT e, 114(.:; indices de diplomac;ao de brancos 
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confonne os escores no SAT e, 115g; indices de diplomac;ao conforme a, 113, 
123,368-69; indices de diplomar;ao par tipo de instituir;3.o, rar;a e, 517-18t, 
519-20t; indices de diploma<;ao conforme as escores no SAT, a rac;a e, 521t; 
categorias institucionais de, 473t; renda media conforme 0 genero, a rar;a e, 
212g; renda media masculina conforme a rar;a, os escores no SAT e, 217t; 
renda mooia feminina conforme a rar;a, os escores no SAT e, 217t; metodologia 
para determinar;ao da, 471-72; simular;6es de admissao racialmente neutra e, 
80-82,486,487-88; intera<;ao racial e, 337-40; satisfa,ao com a gradua,ao e, 
569t; satisfac;ao com a vida e, 268, 269, escores no SAT e, 60-63; auto
avaliac;ao de trar;os de personalidade conforme a, 575t. Ver tambem Hip6te

se da adequar;ao 
Shapiro, Thomas, 391n23 
Shepard, Scott, 32n5 
Sikes, Melvin, 282n48 
Slater, Robert, 411n I 
Smigel, Erwin, 36, 50n18 
Smith, Jeffrey, 515n6 
Sniderman, Paul, 391 n22 
Status socio-economico (SSE), 430, 471-72; classifica9ao na tunna e, 176, 178-

180; diversidade e, 351-352; renda e, 160,205,206,501-503; indices de 
diplomac;ao e, 107, 108, 109g; renda media confonne 0 genero e 0, 212g; 
metodologia para determinar;ao do, 469-70, 471 t; interac;ao racial e, 338; 
distor~ao das respostas e, 429, 431, 432t. Va tambem Admissao baseada na 

classe 
Solon, Gary, 145n2 
Sowell, Thomas, 391n24 
Setor de organizar;Oes com fins lucrativos, 508; renda e, 504, 505-509; satisfa9ao 

no trabalho e, 218-19 
Status da diplomar;ao: distorr;ao das respostas e, 431, 432t; satisfa9ao Stanford, 

Jane,63 
Steele, Claude, 390n9 
Steele, Shelby, 32n5, 372 
Setor empregaticio, 201-202; renda conforme 0, 504, 505-509; satisfal'ao no 

trabalho e, 222, 223f. Ver tambem Setorde organizar;Oes com fins lucrativos; 
Setor governamental; Setor de entidades sem fins lucrativos 

Setor governamental, 202-203, ; renda e, 506- 10; satisfa,ao no trabalho e, 221; 
com a gradua9ao, conforme a rar;a, 0 genero e, 520 

Sturm, Susan, 391n26 
Sullivan, William, 102n30 
Suprema Corte dos Estados Unidos, 358, 413n6, Ver tambem processos esped

ficos 
Situa9ao empregaticia, 553t 
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Suhaproveitamento, 373-74, desmoralizac;ao e, 372-74; influenciaspre-universi-
tarias e, 133-35 Ver tamh<'m Avalia~ao do desempenho 

Terenzini, Patrick, 279n28 
Texas, 49, 385, 406 
Thernstrom, Abigail, 357, 
Thernstrom, Stephan, 363n23 
Thomas, James, 166 
Tinto, Vincent, 145n3 
Tocqueville, Alexis de, 276nl 

Tipo de instituic;ao: escolha da instituic;ao conforme a seletividade, a rac;a e 0, 

570t; diversidade e, 351-352, 577t; indices de diploma,ao confonne a 
seletividade, a facta e D, 517-518t; satisfac;ao com a graduac;ao, confonne a 
seletividade, a facta e 0, 569t; satisfac;ao com a graduac;ao, conforrne a 
seletividade, 0 escore no SAT, a facta e 0, 568t. Ver tambem Faculdades de 
artes liberais; Universidades particulares; Universidades publicas 

Tipo de grau universitario: avam~:ado, confonne a c1assificac;ao na turma e a racra, 
180g; avanc;ado, confonne a rac;a, 162g; avanc;ado, conforme a seleti vidade, 0 

genera e a ra<;a, 525t; avan<;ado, servi<;o comunitario e social conforrne a raga 
e, 261 g; doutorado e profissoes liberais, conforme a ra<;a, 163g; renda media 
conforrne a raga e, 502g; renda media confonne a raga, 0 genera e, 582t; renda 
media feminina, conforme a raga e, 503g 

Teste de Admissiio its Faculdades de Direito [Law School Admission Test (LSAT)], 
78, 189nt2, 202, 291n26 

Teste de Aptidao Escolastica em Matematica [Math Scholastic Aptitude Test 
(SAT)]: distribui~ao dos escores conforme a raga, 57g; escores medios no, 
517t 

Teste de aproveitamento (SAT II), 67 
Teste de Aptidiio Escohistica [Scholastic Aptitude Test] (SAT), 10,54, 308; 

admissoes baseadas no, 54-55, 56-57; prevendo aobten<;ao de graus univer
sitarios avan<;ados, 250, 322, 431; avalia<;ao do, 232n24; desportistas e, 
414n12; indices de dipIoma<;ao de negros conforme a seletividade e, 570t; 
escolha da faculdade e, 299-301; prevendo a lideran~a cfvica, 255; prevendo 
a classifica<;ao na turma, 126-28; prevendo atitudes quanta a diversidade, 
285; prevendo a renda, 160,205,206,501-503; indices de diploma,iio e, 
107, 108, 109g; prevendo a intera,ao, 330-331, 426-427; area de estudos 
baseada no, 218, 187nl1; renda media por genera e, 214g; renda media 
masculina. conforme a ra~a, a seletividade e, 502t; renda media feminina 
conforme a ra~a. a seletividade e, 503t; escores medios dos matriculandm; 
conforme a ra~a, 84. escores medios verbais e matematicos, 63. t; probabili
dade de admissao e, 65; admissao racialmente neutra e, 68; admissao sensivel 
a ral'" e, 55, 70, 72, 408; distor,ao das respostas e, 436t; satisfa,ao com a 
faculdade, con forme ° tipo de institui<;ao, a seletividade, a ra<;a e, 296-97t; 
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satisfagao com a faculdade conforme a seletividade e, 519-520t. satisfa~ao 
com a vida e, 268, 269g; distrjbui~ao dos escores conforme a raga, 57g; 
distribui~ao dos escores dos candidatos negros, distribuigao dos escores dos 
matriculandos nas instituigoes de SEL-I, 180n27; distribui~ao dos escores 
verbais e matematicos conforme a raga, 72n13; seletividade e, 176-78; auto
avaliagoes comparadas com os escores no, indices de diplomagao de brancos 
con forme a seletividade e, 572t; rendimento conforme a ra~a e, 262g, 552t. 
Ver tambem Hip6tese da adequa~ao 

Teste Verbal de Aptidao Escol"stica (SAT): distribui,ao dos escores con forme a 
rac;a, 57g, escores medios, 517t 

Teste de Admissao a Cursos de P6s-Graduagao em Administra<;ao [Graduate 
Management Admissions Test (GMAT)], 87 

Teoria da vulnerabilidade aos estere6tipos, 135-36 
Trabalho aut6nomo, 482, 505 
Treas, Judith, 185n2 
Turner, Sarah, 149n21 
UMBC, ver Programa Meyerhoff da Universidade de Maryland no Condado de 

Baltimore 
Universo de candidatos, 56-61 
Universidade Tufts [Tufts University], 417t, 473t 
Universidade Tulane [Tulane University], 20, 417t, 473t 
Universidade Emory [Emory University], 20, 80, 147nlO, 464n3, 473t 
Universidade Stanford [Stanford University], 465n 14, 417t 
Universidade Rutgers [Rutgers University], 37 
Universidade Duke [Duke University], 417t, 465n 14 
Universidade Rice [Rice University], 20, 473t 
Universidades de pesquisa, 20, 363n21 
Universidades publicas, 298, 409; diversidade nas, 352; tamanho das coortes de 

ingresso, 416t; mentores nas, 296-97 
Universidade de Princeton [Princeton University], 28, 465n14, 473t 
Universidades particulares, 298, 409; diversida de nas, 352; tarnanho das coortes 

de ingresso, 41Ot; mentores nas, 297 
Universidade Denison [Denison University], 278n14 
Universidade Columbia [Columbia University], 417,472t 
Universidade do Noroeste [Northwestern University]. 417, 473t 
Universidade Miami (Ohio) [Miami University (Ohio)], 417t, 473t 
Universidade de Harvard [Harvard University], 28 
Universidade Howard [Howard University], 464n2 
Universidade do Estado da Pensilvania [Pennsylvania State University (Penn 

State)],417t 

Universidade da Calif6rnia ern Berkeley [University of California, Berkeley], 
72nl7a 
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Universidade da Calif6rniaem Davis [University of Cali fomi a, Davis], 272014 

Universidade da Calif6miaem Los Angeles [University of California, Los Angeles 

(UCLA)],32n5 

U niversidade da Cidade do Cabo, 404 
Universidadedo Colorado em Boulder [University of Colorado at Boulder], 141 

Universidade de Maryland no Condado de Baltimore [University of Maryland, 

Baltimore County [UMBCl), 142 
Universidade de Michigan em Ann Arbor [University of Michigan at Ann Arbor], 

417t 
Universidade do Mississipi [University of Mississippi], 29 

Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill [University of North Carolina 
at Chapel Hill], 465n14, 417t 

Universidade da Pensilvania [University of Pennsylvania], 4650140, 417t 

Universidade do Texas [University of Texas], 100023 
Universidade Vanderbilt [Vanderbilt University], 465n14, 417t 

U oi versidade Xavier da Louisiana [Xavier University of Louisiana], 46402 

Universidadede Yale [Yale University], 27, 417t 

Universidade Wesleyan [Wesleyan University], 417t 

Universidade de Washington [Washington University], 465n14, 417t 

Vars, Fredrick, 150n29 
Vantagens em rela<;ao a renda, 196-197; graus universitarios avan<;ados e, 503; 

ciassificar;ao na tunna e, 216; diploma<;ao e, 122-23; profissao e, 513-14 

Vida familiar, 258-261; satisfa<;iio com a, 266 

Vies da sele<;ao, 22 

Verhovek, Sam, 31 n2 

Viner, Jacob, 222 
Vantagens salariais, ver Vantagens sobre a renda 

Waring, Joan, 361 n7 

Webster, David, 500n18 

Welch, Finis, 148nl9 

West, Cornel, 256 

Westoff, Charles, 500n13 

Wightman, Linda, 390n7 

Wilkins, David, 231n21 

Williams, Robin, 50n 1 

Wilson, William Julius, 279n 18 

Wright, Charles, 414nl6 

Yancey, William, 51n27 

Yoo, John, 408 

Zeckhauser, Robert, 1OIn24 
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