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APRESENTAÇÃO

Fomos surpreendidos em 2020 pela pandemia do novo coronavírus. Nesse 
entremeio de suspensão de atividades e de distanciamento social, fomos levados a (re)
pensar as nossas relações e a forma de ver o mundo. Mesmo em 2021, com a aprovação 
do uso das vacinas no Brasil e com aplicação a passos lentos, seguimos um distanciamento 
permeado por angústias e incertezas: como será o mundo a partir de agora? Quais as 
implicações do contexto pandêmico para as questões sociais, sobretudo para a Educação 
no Brasil? Que políticas públicas são e serão pensadas a partir de agora em nosso país?

E é nesse lugar histórico de busca de respostas para as inúmeras problemáticas 
postas nesse período que estão os autores e autoras que compõe esse livro. Sabemos, 
partindo do que nos apresentaram Silva, Nery e Nogueira (2020, p. 100), que as 
circunstâncias do contexto pandêmico são propícias e oportunas para construção de 
reflexões sobre os diversos “aspectos relativos à fragilidade humana e ao seu processo 
de ser e estar no mundo, que perpassam por questões culturais, educacionais, históricas, 
ideológicas e políticas”. Essa pandemia, ainda segundo os autores, fez emergir uma 
infinidade de problemas sociais, necessitando assim, de constantes lutas pelo cumprimento 
dos direitos de todos.

Como assevera Santos (2020), desde que o neoliberalismo foi se impondo como 
versão dominante do capitalismo o mundo tem vivenciado um permanente estado de 
crise; onde a educação e doutrinação, o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado são os 
principais modos de dominação ao nível dos Estados. 

Nesse sentido, a pandemia, ainda segundo o autor anteriormente referenciado, 
veio apenas agravar a crise que a população tem vindo a ser sujeita. Esse movimento 
sistemático de olhar para as crises, postas na contemporaneidade, faz desencadear o 
que o que Santos (2020, p. 10) chamou de “[...] claridade pandêmica”, que é quando um 
aspecto dessa crise faz emergir outros problemas, como os relacionados à sociedade 
civil, ao Estado e as políticas públicas, por exemplo. É esse, ainda segundo o autor, um 
momento catalisador de mudanças sociais.

As discussões empreendidas neste livro, intitulado “Capitalismo Contemporâneo 
e Políticas Educacionais”, por terem a Educação como foco, como o próprio título sugere, 
torna-se um espaço oportuno de discussões e (re)pensar da Educação, considerando os 
diversos elementos e fatores que a intercruzam. Na direção do apontado anteriormente, 
é que professoras e professores pesquisadores, de diferentes instituições e países, 
voltam e ampliam o olhar em busca de soluções para os inúmeros problemas postos pela 
contemporaneidade. É um desafio, portanto, aceito por muitas e muitos que aceitaram 
fazer parte dessa obra.



Os autores e autoras que constroem essa obra são estudantes, professoras 
e professores pesquisadores, especialistas, mestres, mestras, doutores ou doutoras 
que, muitos, partindo de sua práxis, buscam novos olhares a problemáticas cotidianas 
que os mobilizam. Esse movimento de socializar uma pesquisa ou experiência cria um 
movimento pendular que, pela mobilização dos autores/autoras e discussões por eles e 
elas empreendidas, mobilizam-se também os leitores/leitoras e os incentiva a reinventarem 
os seus fazeres pedagógicos e, consequentemente, a educação brasileira. Nessa direção, 
portanto, desejamos a todos e todas uma instigante e provocativa leitura!

Américo Junior Nunes da Silva
André Ricardo Lucas Vieira

Ilvanete dos Santos de Souza
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo 
analisar através da Análise de Discurso Critica, 
os documentos do Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) 
e as orientações do Banco Mundial. Mediante 
a crescente desigualdade social, pobreza e a 
exclusão que se instauram cada vez mais em 
nome do desenvolvimento econômico, há a 
necessidade de invocar ilusoriamente conceitos 
como os que sustentam o PRONATEC, com o 
objetivo de internalização de uma nova cultura 
de conformação, fragmentação e despolitização 
dos grupos subalternos, uma vez que a base 
capitalista em que se materializam essas políticas 
não possui a pretensão de reformas estruturais, 
mas de mudanças pontuais que são colocadas 
como se fossem de interesse universal, quando 

na realidade mascaram interesses da minoria 
dominante.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Profissional, 
PRONATEC, Políticas Públicas, Pobreza.

POLITICS ON PROFESSIONAL 
EDUCATION, POVERTY, THE WORLD 
BANK AND DISCURSIVE STRATEGIES

ABSTRACT: This work aimed to analyze through 
the Critical Discourse Analysis, the documents 
of the National Program for Access to Technical 
Education and Employment (PRONATEC) and 
the guidelines of the World Bank. Due to the 
growing social inequality, poverty and exclusion 
that are increasingly established in the name 
of economic development, there is a need to 
illusively invoke concepts such as those that 
sustain PRONATEC, with the aim of internalizing 
a new culture of conformation, fragmentation and 
depoliticization of subordinate groups, since the 
capitalist base on which these policies materialize 
does not have the intention of structural reforms, 
but of specific changes that are placed as if they 
were of universal interest, when in reality they 
mask interests of the dominant minority.
KEYWORDS: Professional education, 
PRONATEC, Public politic, Poverty.

1 |  INTRODUÇÃO
Este trabalho foi realizado a partir de 

uma pesquisa de mestrado já concluída que 
aponta por meio das análises dos documentos 
do PRONATEC e do Banco Mundial, as relações 
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que existem entre o PRONATEC e a pobreza. Traçamos algumas considerações sobre o 
papel das políticas de formação profissional a partir da década de 1990, o Banco Mundial, 
a pobreza e as estratégias discursivas.

Dessa forma, pretende-se com esse artigo trazer algumas considerações e análises 
que nos levam a perceber como o Banco Mundial tem encontrado o consentimento do 
governo brasileiro na adesão de suas orientações e como as suas prescrições se efetivam 
por meio das políticas sociais. A maior ênfase foi dada ao estudo do PRONATEC, por ser 
a mais recente política de qualificação profissional e cujo estudo visa, através da Análise 
de Discurso Crítica de Fairclough (2001) destacar o quanto os discursos de redução da 
pobreza e inclusão social são usados para a criação de um consenso produzido pelos 
grupos dominantes para manter a sua hegemonia.

A naturalização de ideologias embutidas nas práticas discursivas favorece a 
construção de um senso comum que geralmente é utilizado pela classe dominante para 
cooptação e desmobilização da classe subalterna. O conceito de hegemonia trazido 
por Gramsci é essencial na ADC, uma vez que, “a luta pela hegemonia nas sociedades 
capitalistas não se trava apenas nas instâncias econômica e política (relações materiais de 
produção e poder estatal), mas também na esfera da cultura” (SIMIONATTO, 2011, p. 54)

Conclui-se a partir da análise das políticas de formação profissional, como 
o PRONATEC, mediante às orientações de organismos multilaterais como o Banco 
Mundial, que as ações governamentais são consideravelmente influenciadas por essas 
recomendações, inclusive no que se refere a direcionamento de políticas sociais regidas 
pela lógica econômica.

2 |  ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE AS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL

O recorte da década de 1990 deve-se ao fato da educação como um todo e da 
educação profissional terem sido redimensionadas, tanto pelos efeitos da globalização, 
da reestruturação produtiva quanto do avanço neoliberal, passando à concepção de 
mercadoria. A mercantilização da educação é a marca dessa década, cujo papel estratégico 
repousa nas demandas da economia alicerçadas pelos preceitos do Banco Mundial, como 
expõe Lima Filho:

No que se refere à concepção da educação profissional e ao contexto 
de implantação da reforma conduzida pelo MEC, que a racionalidade 
instrumental e mercadológica da política pública para a educação profissional 
expressa sua organicidade ao mode-lo negociado pelas elites nacionais junto 
ao capital internacional para a inserção do país na divisão internacional do 
trabalho, em condição de subalternidade, ocupando a posição de nação 
periférica consumidora de tecnologia exógena produzida nos paí-ses centrais 
da economia capitalista (LIMA FILHO, 2002, p. 282).
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Após a Segunda Guerra Mundial, como nos aponta Neves et al (2010), são vários 
os ajustes que o capital tem realizado para manter sua hegemonia, tendo como uma de 
suas principais ações o controle dos países periféricos da América Latina, dependentes do 
capital financeiro dos Estados Unidos, cujo poder se estabeleceu por meio de organismos 
multilaterais como o Banco Mundial. Se em primeiro momento a conquista do consenso se 
deu pelo desenvolvimentismo propiciado pelo Estado de bem-estar, em outro, registra-se 
a modernidade conservadora associada ao progresso financiado pelo capital dependente.

No campo educacional, os rebatimentos se deram de maneira a promover a 
formação de sujeitos aptos ao desenvolvimento do trabalho complexo e do trabalho 
simples. Assim, a dicotomia estabelecia-se em dois eixos: uma educação marcada pela 
necessidade de intelectuais que reproduzissem conhecimentos voltados aos interesses 
do capital, e a formação de técnicos aptos ao desempenho de funções demandadas pelo 
mercado de trabalho. Nesse contexto (1950- 1960), como assinala Frigotto (2013), as 
concepções dos processos educativos, formativos e da qualificação profissional passam 
por uma ressignificação que os coloca como formadores de capital humano e os desvincula 
do sentido ontológico1 do trabalho. Assim, por meio da Teoria do Capital Humano2, criada 
por Theodore Schultz, propagava-se a ideologia de que o investimento em capital humano 
permitiria maior produtividade, melhores empregos, desenvolvimento individual e o 
desenvolvimento dos países subdesenvolvidos.

A década 1980 é caracterizada por Gentili (2005, p. 49) pela “proliferação de 
discursos que começaram a enfatizar a importância produtiva dos conhecimentos (inclusive 
a configuração de uma verdadeira “Sociedade do Conhecimento” na Terceira Revolução 
Industrial)”. O autor reafirma seu pensamento ao corroborar às ideias de Leher3 sobre 
as diretrizes das políticas educacionais dos países periféricos, ou seja, destaca o papel 
do Banco Mundial nas determinações das políticas em questão. A educação elementar 
“minimalista” e a formação profissional “aligeirada” ganham ênfase sob o ponto de vista das 
ideologias dominantes como o melhor meio de combate à pobreza e ao desemprego, já que 
o trabalho requerido por uma economia subdesenvolvida é pouco qualificado.

1. O sentido ontológico do trabalho é a forma com que os homens estabelecem relações entre si e com a natureza, 
desenvolvendo conhecimentos que possibilitam o estabelecimento de sua existência. O trabalho em Marx (2016, p. 211) 
“é um processo de que participam o homem e a natureza, processo em que o ser humano, com sua ação impulsiona, 
regula e controla seu intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a natureza como uma de suas forças. Põe 
em movimento as forças naturais de seu corpo- braços e pernas, cabeça e mãos- a fim de apropriar-se dos recursos da 
natureza, imprimindo-lhe forma útil a vida humana. Atuando assim sobre a natureza externa e sobre a própria natureza. 
Desenvolve as potencialidades nela adormecidas e submete ao seu domínio o jogo das forças naturais”.
2. A teoria do capital humano se apresenta na nova versão alternativa de trabalho à “sociedade dos serviços” pela ênfa-
se na qualificação do trabalhador como saída para o emprego, a educação implementando competências e habilidades 
para o mercado. (DE MARI, 2006, p.81)
3. Leher (1999), ao tratar das intervenções do Banco Mundial no campo das determinações educacionais salienta a 
natureza do capital dependente como comandatário das diretrizes educacionais brasileiras. Esse tema é tratado no 
artigo “Um Novo Senhor da educação? A política educacional do Banco Mundial para a periferia do capitalismo”, dispo-
nível em: <https://cnenebio.files.wordpress.com/2010/05/leher-um-novo-senhor-da-educac2bauo.pdf>. Acesso em: 30 
jan. 2017.
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É nesse cenário de efervescência política e econômica que os Estados Unidos 
assumem a liderança mundial, emergindo como potência detentora de grande parte da 
riqueza mundial e de poder. “Os grandes arquitetos de políticas trataram, é claro, de 
usar esse poder para criar um sistema global que viesse ao encontro de seus interesses” 
(CHOMSKY, 2002, p. 10).

O pacto entre as elites nacionais e internacionais seguia a perspectiva neoliberal 
como manual de preservação dos interesses privados, transformando as democracias 
emergentes de países subdesenvolvidos e em desenvolvimento em alianças em nome 
do progresso. Desmantelavam-se, assim, as pequenas, porém progressivas, conquistas 
sociais desses países a partir da desqualificação de seus governos, difundindo a ideia da 
necessidade de crescimento econômico para melhor desenvolvimento desses países, nos 
quais buscava-se mascarar os planos políticos de concentração de capital.

A década de 1990, conforme De Mari (2006), traz ao cenário brasileiro reformas que 
seguem as orientações de agências multilaterais, como o Banco Mundial, cujos reflexos 
foram profundas mudanças nas estruturas de serviços públicos e as formas de gestão 
do Estado dos países periféricos e semiperiféricos, incluindo várias reformas na área 
educacional.

Dentre o conjunto de políticas, derivam também aquelas destinadas a reduzir os 
riscos sociais e os elevados níveis de desemprego que assolaram a década de 1990, como 
nos aponta Frigotto (2013):

A educação e a qualificação transitam, assim, da política pública para 
assistência ou filantropia ou, como a situa o Banco Mundial, uma estratégia 
de alívio da pobreza (LEHER, 1998). No plano ideológico desloca-se a 
responsabilidade social para o plano individual [...] os desempregados 
devem buscar “requalificação” e “reconversão profissional” para se tornarem 
empregáveis ou criarem o autoemprego no mercado informal ou na economia 
de sobrevivência (FRIGOTTO et al., 2013, p. 15).

O BM, além de se constituir como uma organização reguladora de atendimento 
aos interesses dominantes e provedor de recursos financeiros para os países devedores, 
exerce, segundo De Mari (2006), um papel de intelectual coletivo dos países centrais que 
assegura a hegemonia das classes dominantes sobre as subalternas, ou seja, “mediador 
intelectual, agência de pensa-mento [...] e preposto das relações de poderes entre os 
países centrais e periféricos e semiperi-féricos” (p. 28).

O Brasil, como já foi explanado, é um país de capital dependente e isso faz com 
que este se subordine às relações de dominação impostas por organismos multilaterais. 
Para De Mari (2006), essa subordinação ocorre por meio da coerção e do consenso. Por 
meio da coerção, as imposições e condicionalidades impostas pelo BM não deixam outras 
opções, já que são predeterminadas pelo crescimento da dívida externa e por meio do 
consenso que se efetiva por intermédio de reformas, políticas ou dos aparelhos privados 
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de hegemonia, que dirigidos às classes subalternas, garantem a sua cooptação ideológica 
ou a conformação à ordem vigente.

Na lógica do capital, todas essas medidas são necessárias para garantir a 
reprodução e a acumulação em níveis cada vez maiores. Nesse jogo, segundo Silva 
(2002), o Estado é chamado a cooperar e mediar essa relação, mantendo sob controle e 
em condições toleráveis, a pobreza e outras mazelas advindas desse sistema. As políticas 
sociais são uma forma que os governos encontram de abrandar tais problemas, já que a 
pobreza é uma consequência das próprias políticas neoliberais produzidas pelo Banco 
Mundial e o Fundo Monetário Internacional.

Assim, as políticas sociais exercem o papel de manutenção do equilíbrio social e 
da sociabilidade capitalista, ou seja, parecem atender aos anseios da classe trabalhadora, 
quando na realidade, atendem aos interesses do capital financeiro.

2.1 Papel do PRONATEC na redução da pobreza
Conforme Evangelista e Shiroma (2006), o desenvolvimento econômico incentivado 

pelos organismos multilaterais em cima da ocultação do crescimento da pobreza é 
predominante na América Latina, onde o que está em jogo é a produção de um consenso 
de que os países devem se desenvolver a um determinado nível educacional que os 
permita concorrer no mercado globalizado. E isso é muito evidente na realidade brasileira, 
tendo em vista que:

Estamos falando de país em que mais da metade da população, 85 milhões 
de habitantes, vivem abaixo da denominada linha da pobreza. As explicações 
oferecidas à população reconhecem o aumento da pobreza, mas colocam-na 
no âmbito da anomia, como performance decepcionante, falha no ajuste para 
alcançar o desenvolvimento sustentável. Ao responsabilizar os indivíduos, as 
famílias, a comunidade, pela situação dos pobres e excluídos, os Estados 
acabam por se restringirem a programas paliativos (como o Bolsa Escola e o 
Fome Zero, no Brasil) (EVANGELISTA E SHIROMA, 2006, p. 52).

As políticas definidas pelo BM, para Kuenzer (1999), buscam desresponsabilizar o 
Estado de suas obrigações com uma educação pública e gratuita em todos os níveis. Para 
justificar o afastamento do Estado de suas obrigações, conceitos como o de equidade, 
empregabilidade e competências são utilizados. Para a autora, a oferta de cursos aligeirados 
e uma formação precarizada para os trabalhadores também são uma forma de fazer com 
que o Estado tenha menos gastos com esse tipo de formação, tendo em vista que não há 
emprego para todos.

Em reportagem, Educar para o setor produtivo4, Guimarães (2013b, p. 11) traz a fala 
do professor Leher que aponta como objetivo do PRONATEC, a formação de um exército 
de reserva. Para este pesquisador,

4. Reportagem disponível em: <http://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/reportagem/educar-para-o-setor-produtivo>. Acesso 
em: 19 set. 2016
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[...] a política neoliberal dos anos 1990 jogou milhões de pessoas, jovens 
inclusive, na pobreza absoluta. Dependentes de programas assistencialistas, 
nos moldes do Bolsa Família, essa parcela da população deixou inclusive 
de disputar vagas no mer-cado de trabalho. “Mas isso não era um problema 
porque, como se tratava de um pe-ríodo de baixo crescimento econômico, 
os trabalhadores disponíveis já eram sufici-entes para manter o salário num 
patamar mais aviltado”. Já em meados dos anos 2000, com o aquecimento 
da economia, aumenta a inserção no mercado de trabalho e a pressão pela 
elevação de salários em setores como, por exemplo, a construção ci-vil. “Fica 
claro que o exército industrial de reserva não fornece mais um grande nú-
mero de trabalhadores disponíveis, porque eles são muito mal formados. São 
famí-lias que já estão organizadas para estar fora do mercado de trabalho, 
pessoas que não buscam mais emprego. E aí há uma mudança de foco”. 
Segundo ele, a atuação do Estado passaria a se dar, por um lado, no ensino 
fundamental, enfatizando um pro-cesso de socialização que permitisse a 
esses jovens se verem como força de traba-lho; e, por outro, diretamente na 
educação profissional, com uma série de políticas de formação para os jovens 
desses bolsões de pobreza, que incentivasse essas pesso-as a voltarem a 
procurar emprego

Uma forma de atender aos anseios dos trabalhadores que desejam ser incluídos 
no mercado de trabalho, principalmente os que apresentam baixa escolaridade, é que 
políticas como o PRONATEC se fazem necessárias, uma vez que estas criam a expectativa 
da empregabilidade por meio da educação e, ao mesmo tempo, atende aos interesses 
empresariais que terão mais trabalhadores qualificados por menores salários.

Segundo Evangelista e Shiroma (2006, p. 43), a educação concebida como 
redentora, é algo que predomina desde 1990 (fazendo parte do viés humanitário proposto 
pelos organismos internacionais), ou seja, uma “educação para a assistência e inclusão 
social dos empobrecidos”. Nesse sentido, Leher (1999), Oliveira (2003) e Vaz (2013) 
desenvolvem suas análises considerando o papel da educação atrelado tanto ao viés 
social quanto econômico. Isto é, os estudos desses autores se interceptam no sentido da 
educação na sociedade do capitalismo contemporâneo.

A ideologia de que a educação bastaria por si só para suprimir os problemas de 
ordem econômica e social nada mais é que um discurso que escamoteia a realidade da 
sociedade de classes. Ao migrar para o campo da educação a possibilidade de superação 
das desigualdades, o discurso liberal acaba por responsabilizar o indivíduo por seu sucesso 
ou insucesso, ao mesmo tempo em que desonera o Estado de suas obrigações sociais.

O apelo à educação como a solução para os problemas sociais, cujo viés se relaciona 
à inclusão social dos pobres, alinha-se aos discursos e orientações do Banco Mundial de 
manter a pobreza sob controle. Apontamos a hipótese de que o PRONATEC faz parte das 
políticas que são usadas como estratégias que buscam por meio da educação incutir os 
ideais de competência, empregabilidade, redução da pobreza e inclusão social dos grupos 
menos favorecidos, inclusive evidenciando muitas vezes um caráter mais assistencialista.
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2.2 PRONATEC no IF Sudeste MG Campus Muriaé
O IF Sudeste MG Campus Muriaé foi ofertante do PRONATEC desde 2012. 

Entretanto, no período de 2012 a 2016 ofertou apenas cursos da modalidade Formação 
Inicial Continuada-FIC. Como podemos perceber, apesar da modalidade técnica estar 
incluída nas ações do PRONATEC, não foram o foco de oferta.

Por meio das análises verificamos a centralidade do PRONATEC em investir em 
cursos rápidos que se destinavam a grupos focalizados, já que desde a implantação 
do programa os recortes de beneficiários favoreceram as parcerias com o Ministério de 
Desenvolvimento Social na oferta de cursos para a população em situação de vulnerabilidade 
social e beneficiários de programas de transferência de renda do governo federal.

Através da figura 1, sintetizamos os demandantes da Bolsa Formação Trabalhador: 
Ministério do Desenvolvimento Social – MDS, Ministério do Desenvolvimento Agrário- MDA 
e Ministério do Desenvolvimento do Comércio Interior- MDIC, durante o período de 2012 a 
2016, no Campus Muriaé.

Anos Demandantes da Bolsa-Formação

2012 MDS

2013 MDS / MDA

2014 MDS / MDA

2015 MDS / MDA

2016 MDIC

Tabela 1 - Demandantes do Bolsa Formação 2012-2016.

Fonte: Elaborado pelos autores

Todos os cursos ofertados no período de 2012 a 2016, na modalidade Formação 
Inicial Continuada (FIC), foram realizados com carga horária variando de 160 a 360 horas.

O Campus Muriaé, conforme relatórios do Sistema Nacional de Informações da 
Educação Profissional e Tecnológica- SISTEC ofereceu no período analisado, 801 vagas 
em cursos nas áreas de: Gestão e Negócios; Desenvolvimento Educacional e Social; 
Recursos Naturais; Produção Cultural e Design; Turismo, Hospitalidade e Lazer; Informação 
e Comunicação e Infraestrutura/ Controle e Processos Industriais.

O público prioritário do PRONATEC a ser atendido pela Bolsa-Formação Trabalhador, 
conforme documento de referência (2012), são os trabalhadores e beneficiários dos 
programas de transferência de renda. Tanto que dos cursos FIC ofertados no IF Sudeste 
MG- Campus Muriaé, aproximadamente 70% destes se efetivaram através da parceria 
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entre o Ministério do Desenvolvimento Social – MDS com o Ministério da Educação- MEC. 
Ao se priorizar o atendimento às pessoas em vulnerabilidade social e às inscritas no CAD 
Único, o PRONATEC ratifica seu papel ideológico de redutor da pobreza e “propulsor” de 
oportunidades para os grupos menos favorecidos.

A redução da pobreza é um discurso muito presente nos documentos do Banco 
Mundial, sendo tratado, inclusive, como uma de suas missões. No relatório sobre o 
Desenvolvimento Mundial (2006), a equidade é um dos pilares básicos utilizados pelo BM 
para o crescimento econômico, o desenvolvimento sustentável e a redução da pobreza. 
Conforme relatório do BM (2006), a equidade é entendida pelo princípio da igualdade 
de oportunidades, em que todos, através de seus talentos e esforços, poderiam se 
responsabilizar por suas conquistas, independentemente de sua origem.

A equidade definida pelo BM (2006) está intrinsecamente ligada às falácias do 
discurso liberal, que se impõem como ideologia dominante. Assim, entendemos que da 
forma como se propõe a equidade, além de camuflar os mecanismos que produzem as 
desigualdades da sociedade capitalista quer sejam econômicas, políticas, sociais e 
educacionais (desigualdade da oferta de educação, desigualdade da qualidade da educação, 
equívoco entre aptidão e inatismo, desconsideração da classe de origem do aluno), nega-
se o processo histórico da vida e das relações sociais em que essas circunstâncias se 
materializam. Para Faleiros (2009, p. 53), “o discurso da igualdade de oportunidades, da 
eliminação das discriminações, da proteção aos fracos, da criação de novos direitos sociais 
é a expressão manifesta da ideologia neoliberal”.

Contrapondo ao que é proposto por meio da ideia de equidade reproduzida pelo BM, 
Kuenzer (1999) enfatiza que:

A ideia de equidade é sustentada pelo princípio que o investimento público 
só se justifica para os mais competentes, como não são todos que, segundo 
o banco, possuem competência para continuar os estudos, e como não há 
postos para todos, manda a lógica da racionalidade que não se desperdicem 
os recursos, particularmente com as modalidades mais caras como a 
formação profissional e o ensino superior, posto que não haverá retorno. 
Para os que insistirem em ter acesso a níveis superiores de educação e 
formação profissional no exercício do direito de cidadania de apropriar-se 
do conhecimento mesmo que na perspectiva do consumo, que o façam nas 
instituições privadas através da compra de mercadoria (KUENZER,1999, p. 
137).

Através desse pressuposto, o conceito de equidade colabora para justificar a 
desobrigação do Estado e a redução de gastos com a educação, limitando sua atuação 
obrigatória somente até o ensino fundamental.

Quanto ao conceito de pobreza, este também é desvinculado do contexto histórico. 
Vaz (2013), em seus estudos, apresenta quais os significados que assume o termo pobreza 
nos documentos da principal política social de combate à pobreza, o programa Bolsa 
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Família, e nos documentos do BM. Para a autora, os documentos apresentam definições 
diversas do conceito pobreza, cujas reais causas históricas e econômicas são desprezadas 
e a educação é posta como o horizonte para a saída da pobreza. Dessa forma:

A Educação tem assumido, progressivamente, papel importante como 
estratégia política para a redução da pobreza, de maneira que deriva para 
a assistência social e recupera a ideia “salvacionista” e “redentora”. Por 
seu intermédio, o pobre poderá sair da situação de pobreza, aumentará 
sua produtividade, terá maiores oportunidades, romperá com o círculo 
intrageracional da pobreza (VAZ, 2013, p. 129).

O incentivo às políticas de combate à pobreza na realidade se apresenta vinculado 
ao crescimento do capital, como nos aponta Oliveira (2003, p. 49):

De forma nitidamente ideológica e presa ao referencial monetarista, o 
Banco Mundial defende maior investimento na área social, mas sempre 
vinculando- o ao processo de expansão do capital. Dentre as áreas sociais 
de cunho social, uma das que recebem maior atenção é a educacional. Estes 
investimentos no setor educativo têm como justificativa a necessidade de as 
nações promoverem o reordenamento do seu sistema educacional de forma 
a criar um quadro mais qualificado de trabalhadores, impulsionando assim, o 
desenvolvimento econômico.

Nesse sentido, percebemos o quanto a educação e outras políticas compensatórias 
são usadas para camuflar os fatores que determinam o empobrecimento dos setores 
populares. Assim, além da propagação do discurso salvacionista da educação, como se ela 
fosse o agente principal da transformação social, relega-se ao campo individual a condição 
de pobreza dos indivíduos. Dessa forma:

Todos aqueles que fizerem as escolhas educacionais corretas terão 
possibilidades ilimitadas. Os indivíduos (e países) que priorizarem 
corretamente a educação terão um futuro radioso pela frente, comprovando, 
deste modo, a validade das bases do sistema. O capitalismo atual é justo 
com aqueles que souberem se qualificar corretamente. Basta não insistir nas 
prioridades erradas (LEHER, 1999, p. 30).

A chegada do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003- 2010) ao poder 
estava agregada à esperança de um projeto consistente de profundas mudanças que 
contemplassem “as áreas sociais, educacionais e político-culturais, de que promovessem, 
enfim, o incentivo e o protagonismo dos indivíduos e grupos sociais para o encaminhamento 
de soluções dos problemas brasileiros” (FREITAS, 2007, p. 66).

No entanto, o que se materializou no governo Lula contrapõe as expectativas de 
mudanças esperadas em relação ao governo FHC. Nesse preâmbulo, para Frigotto (2008, 
p. 526),

Em função da falta de um projeto de desenvolvimento alternativo, que inclua 
reformas estruturais, da tradição de não construir políticas de Estado, mas 
de governo, da política de alianças cada vez mais conservadora e, por outra 
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parte, do esfacelamento dos movimentos e forças da esquerda, a correlação 
de força, dentro do aparelho do Estado e na sociedade civil, pende cada vez 
mais para os processos de privatização mascarados por parcerias e pelas 
nomenclaturas que dissimulam este processo- organizações sociais públicas 
de direito privado.

Assim, apesar das melhorias trazidas pelo governo Lula, as prioridades dadas 
ao capital marcaram este governo pelas políticas focalizadas em detrimento de políticas 
universalistas que pudessem efetivamente combater a pobreza e a desigualdade existentes 
no país.

O PRONATEC, apesar de ter sido criado no governo Dilma Rousseff em 2011, 
é fruto de um conjunto de ações que vinham sendo tratadas nos discursos do governo 
Lula desde 2003, como: a retomada do crescimento econômico e a escassez de mão 
de obra qualificada; seu compromisso com a inclusão de segmentos marginalizados da 
sociedade e o fortalecimento do mundo do trabalho. Os dois governos, cuja atuação nos 
últimos 13 anos baseou-se num discurso democrático popular, tiveram como característica 
predominante os diversos programas sociais voltados ao atendimento dos setores mais 
pobres da população. Entretanto, para Vaz (2013), a forma de gestão para o combate à 
pobreza no governo Lula não resolveu o problema da má distribuição de renda no país, 
mas colabora para a construção de consensos e ideologias. Assim:

O fio condutor da política social do Governo Lula promove a coesão em torno 
de seu governo. No conceito de pobreza, disseminado tanto pelo governo 
quanto pelo BM, defende-se que o sujeito deve se auto-responsabilizar por 
seu eventual fracasso-ou sucesso. No primeiro caso, a saída sugerida é o 
desenvolvimento do espírito empreendedor por meio do qual o sujeito teria 
boas condições de existência alcançadas (VAZ, 2013, p. 129).

Todavia, percebemos também a continuidade desse fio condutor no PRONATEC, 
cuja inclusão produtiva da população em extrema pobreza, no âmbito do Plano Brasil Sem 
Miséria também inclui ações de incentivo ao empreendedorismo individual por meio dos 
cursos de qualificação.

Como já foi destacado anteriormente, desde a implantação do PRONATEC no 
Campus Muriaé, em 2012 a 2015, a prioridade foi para os cursos PRONATEC-BSM, cujo 
demandante o MDS. A proposição de cursos de qualificação para atendimento às pessoas 
do CAD Único por meio da Bolsa- Formação Trabalhador tem como objetivo capacitar as 
pessoas que já são atendidas por outros programas de transferência de renda, ou seja, 
a população em extrema pobreza, criando assim oportunidades de emprego e renda. A 
articulação do MEC com tantos ministérios para a oferta do PRONATEC, em especial 
com o MDS, também demonstra o papel dessa política de qualificação profissional para 
a redução da pobreza. As ideias de um povo mais educado e de uma força de trabalho 
mais qualificada são vistas pelo BM como uma forma de aumentar o crescimento e o 
desenvolvimento do país, colaborando para saída da sua condição de subdesenvolvido.
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Os direcionamentos de organismos internacionais como o BM ocorrem desde 
o governo FHC, vêm se concretizando por meio de reformas e profundas mudanças no 
âmbito econômico, educacional e social. Nos dois mandatos do governo Lula, apesar de 
algumas mudanças, como nos aponta Freitas (2007), o que permanece, no entanto, é a 
manutenção da política neoliberal. No governo Dilma Roussef também não foi diferente, 
já que seu governo pautou-se na continuidade do governo Lula. As condicionalidades 
impostas pelo BM têm sido acatadas pelo governo brasileiro em nome do desenvolvimento 
e do progresso do país, já que mesmo antes das eleições de 2002, o Banco Mundial (2002) 
já tinha preparado para os governos que seriam eleitos um documento com os princípios 
para um Brasil: Justo, Competitivo e Sustentável.

No governo Lula, o atendimento as essas condicionalidades foram efetivadas por 
meio das inúmeras políticas que foram criadas, como o programa Fome Zero, Bolsa Família 
e outros, mas que continuaram a manter o país nas mesmas condições de desigualdade. 
Para Freitas (2007), a opção por um modelo assistencialista focalizado em oposição a 
princípios universalistas constituiu os equívocos de ambos governos.

As escolhas dos governos Lula e Dilma Rousseff por adotarem essas medidas foram 
se legitimando por meio de políticas sociais focalizadas como o PRONATEC, que apesar 
de esboçar um projeto que busca a inclusão dos grupos menos favorecidos por meio da 
educação, cria condições de repasses de recursos públicos à instância privada, por meio 
das parcerias público-privadas ao invés de fortalecer e consolidar uma educação pública 
e de qualidade para todos. Nos casos dos cursos FIC, a predominância do privado sobre 
o público vem sendo estabelecida. A privatização é um dos eixos da doutrina neoliberal.

Ademais, percebemos por meio das análises dos discursos presentes no PRONATEC, 
além do incentivo às parcerias público privadas, o interesse de se investir em cursos rápidos 
que se destinam a grupos focalizados, aos pobres e às pessoas menos escolarizadas. 
Investimento em capital humano também é colocado pelo BM (2002), já que o aumento da 
capacitação das pessoas é visto como sendo proporcional ao crescimento da economia. 
Um governo mais atento aos pobres e a oferta de serviços aos mais carentes também é 
proposto pelo BM (2002), em nome da promoção da inclusão social. O atendimento aos 
pobres por meio do PRONATEC, bem como outros programas de transferência de renda 
que se destinam às camadas menos favorecidas, também possuem um papel cultural, pois 
colocam o Estado mais próximo dessas pessoas e favorecem a criação de um consenso 
em torno dessas políticas.

Assim, a redução da pobreza é muito enfatizada no documento do BM (2002); se 
por um lado muitas medidas e reformas buscam legitimar cada vez mais a exclusão e a 
exploração com promessas de desenvolvimento do país, por outro, estimula-se programas 
de enfrentamento à pobreza. Como assinala Leher (1999, p. 26):
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Nos documentos mais recentes do banco e nos pronunciamentos de seus 
dirigentes, visível a recorrência da questão da pobreza e do temor quanto 
à segurança: nos termos do presidente do Banco, “as pessoas pobres do 
Mundo devem ser ajudadas, senão elas ficarão zangadas”. Em suma, a 
pobreza pode gerar um clima desfavorável para os negócios5.

Nesse sentido, entendemos que um dos objetivos do PRONATEC/BSM está 
relacionado ao controle situacional, não como elevação da condição econômica, mas como 
arrefecimento dos ânimos que poderiam eclodir em lutas por reconhecimento a partir das 
necessidades imediatas que vivem, ou seja, o fato de serem alvo de políticas pontuais 
traz a ideia de que são lembrados e considerados no esforço político para atendimento de 
seus direitos, sendo esse argumento materializado por compensações financeiras como os 
recursos da assistência estudantil: materiais escolares, uniformes, alimentação e repasse 
dos valores relativos ao transporte.

3 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
A guisa de conclusão, quanto aos cursos aligeirados ofertados pelo PRONATEC 

com vistas à formação de mão de obra simples justificadas pela ideologia que propaga 
a necessidade de formação de demandas imediatas do mercado verificamos que estes 
demonstram estarem ligados às lógicas capitalistas e apresentam relação com as 
intencionalidades do Banco Mundial, dada a ênfase no falacioso discurso de atendimento 
aos grupos menos favorecidos por meio de uma educação que se assenta em eixos como 
“inclusão social”, “empregabilidade”, “empreendedorismo” e “cidadania”, expressões 
capitaneadas pelo discurso neoliberal para propagação de (pseudo) estratégias de 
enfrentamento da pobreza e para o controle social.

Apoiados em Coutinho (2006, p.185), consideramos que a implementação de 
políticas sociais como o PRONATEC se apresentam como uma estratégia de “dominação 
burguesa com hegemonia, o que ocorre nos regimes liberal democráticos, isso implica a 
necessidade de concessões da classe dominante às classes subalternas, dos governantes 
aos governados”, ou seja, mesmo que Estado defenda interesses privados, estabelecendo 
parcerias com o setor privado na oferta de cursos aos trabalhadores, delegando ao 
empresariado a formação profissional, “[..] precisa ter também uma dimensão pública, já 
que é preciso satisfazer demandas das classes trabalhadoras para que possa haver o 
consenso necessário à sua legitimação” (idem). Ou seja, uma aceitação passiva da nova 
forma de exploração. Ainda que o PRONATEC se apresente como “favorável” a classe 
trabalhadora e ao público ao qual se destina, ele se converte mais como uma forma de 
acomodação social para os que estão em vulnerabilidade e para formação de mão de obra 
simples para atendimento às demandas do mercado, se é que, o mercado de trabalho 

5. Segundo Leher (1999, p. 26) foi na presidência de Mc Namara que ocorreu mais acentuadamente a ênfase no pro-
blema da pobreza, fazendo a educação sobressair entre as prioridades do Banco. (Nota de rodapé inserida por nós)
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estaria de fato aberto às novas mercadorias formatadas pela nova política de formação 
profissional.
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