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Os resultados apresentados neste trabalho foram produzidos no interior de uma 

pesquisa mais ampla sobre o processo de escolha do curso de Pedagogia na 

Universidade Federal de Minas Gerais 

Na primeira parte dessa pesquisa, partindo dos dados do Censo Socioeconômico 

da universidade (BRAGA e PEIXOTO, 2006) e da aplicação de um amplo questionário 

aos alunos do primeiro ano de Pedagogia, produziu-se uma caracterização sociológica 

geral dos estudantes e uma análise, também geral, do processo de escolha do referido 

curso. 

Na segunda parte da pesquisa, passou-se para uma análise mais detalhada 

desse processo decisório, por meio da identificação de dois subgrupos de alunos: um 

com perfil social e com uma trajetória escolar mais favorável e outro com um perfil social 



e escolar menos favorável. Foram consideradas as razões que levaram alunos com perfis 

sociais e escolares diferenciados a escolherem esse mesmo curso superior. Foi 

investigado, também, em que medida essas características diferenciadas dos alunos 

interferiram na maneira como eles conduziram seu processo de escolha, sobretudo no 

grau de segurança e de antecedência com que a decisão foi tomada e no significado 

atribuído à escolha do curso em questão.  

Acredita-se que os resultados gerados pela pesquisa e que serão parcialmente 

apresentados aqui são importantes não apenas para se compreender o processo de 

escolha de um curso superior específico, mas para nos ajudar a pensar, de uma maneira 

mais geral, sobre os processos de tomada de decisão que se realizam no interior das 

trajetórias escolares. 

 

O processo de escolha do curso superior 

 
Por mais que as decisões sobre a escolha do curso superior possam parecer, à 

primeira vista, relativamente autônomas, baseadas em preferências e interesses de 

natureza idiossincrática, os dados agregados mostram, de forma clara e recorrente, as 

bases sociais desse processo decisório. 

No Brasil, os trabalhos pioneiros de Gouveia (1970) já apontavam, na década de 

sessenta, a existência de uma estreita correlação entre a origem social dos estudantes e 

o ramo do ensino superior no qual estavam matriculados. Pesquisas mais recentes, por 

exemplo, PAUL e SILVA, 1998, BRAGA et alii, 2001, BRAGA e PEIXOTO, 2006, indicam 

que essas variações no perfil do alunado segundo os cursos é definida anteriormente ao 

próprio vestibular. Via de regra, os indivíduos já se candidatam aos diversos vestibulares 

em função do seu perfil socioeconômico (renda, nível de formação e tipo de ocupação 

dos pais; situação de trabalho no momento da inscrição e pretensão ou não de trabalhar 

durante o curso), do seu perfil acadêmico (tipo de escola anteriormente freqüentada: 

pública ou privada, profissionalizante ou geral; fato de ter ou não feito cursinho 

preparatório; nível de desempenho acadêmico) e de variáveis ditas pessoais (sexo e 

idade). 

No plano internacional, Bourdieu já constatava em Les héritiers (1964) a 

existência de uma forte correlação entre a origem social dos estudantes (definida pela 

categoria sócio-profissional dos pais) e o tipo de curso superior freqüentado. O autor 

mostrava que essa correlação era influenciada ainda pelas variáveis sexo, idade e, 

secundariamente, pela origem geográfica (rural ou urbana) dos estudantes. Pesquisas 

estrangeiras mais recentes - por exemplo, DURU e MINGAT, 1979; DURU-BELLAT, 

1995, 2002; BALL et alii, 2001; REAY et alii, 2001; BROADY et alii, 2002 - continuam 



reiterando, cada vez com maior riqueza de detalhes, essas mesmas observações. Elas 

deixam claro que, de um modo geral, os indivíduos não escolhem seus cursos superiores 

de maneira aleatória, a partir de atributos de caráter idiossincrático, mas em função de 

suas características socioeconômicas e acadêmicas, do seu gênero, de sua idade e de 

seu pertencimento étnico. 

Em síntese, pode-se dizer, então, que as pesquisas nacionais e estrangeiras 

sobre a escolha do curso superior apontam duas conclusões básicas. Primeira, a de que 

o perfil dos estudantes varia fortemente de acordo com o curso freqüentado. Os 

indivíduos não se distribuem aleatoriamente entre os diversos cursos em função de 

supostas preferências ou interesses de natureza idiossincrática. Ao contrário, essa 

distribuição está estatisticamente relacionada às características sociais, perfil acadêmico, 

etnia, sexo e idade do estudante. Segunda, a de que existe um importante e complexo 

processo de auto-seleção na escolha do curso superior. Nos termos de Paul e Silva, 

1998, os indivíduos parecem “conhecer o seu lugar”.  

Apesar dessas conclusões gerais, sabe-se que nem todos os indivíduos jovens e 

que possuem um perfil social e acadêmico favorável candidatam-se aos cursos mais 

seletivos, de maior prestígio e rentabilidade. Da mesma forma, nem todos aqueles que 

possuem características desfavoráveis desistem imediatamente de se candidatar aos 

cursos mais concorridos. Embora seja verdade que uma grande maioria antecipa-se à 

seleção do vestibular e se auto-seleciona, adequando sua ambição ás possibilidades 

objetivamente dadas, uma parcela significativa dos indivíduos só desiste de seu sonho 

depois de repetidos fracassos. 

Mesmo entre aqueles que seguem a tendência geral para indivíduos com suas 

características, ou seja, que escolhem cursos mais ou menos prestigiosos, rentáveis e 

seletivos conforme sua idade, perfil social e acadêmico sejam mais ou menos favoráveis, 

a que se lembrar que eles não escolhem, todos, o mesmo curso e que, portanto, há um 

certo espaço para variações de comportamento. Os estudantes jovens e com bom perfil 

acadêmico e social têm a sua disposição um amplo leque de cursos considerados 

rentáveis e prestigiosos. Os estudantes mais velhos e com perfil social e acadêmico 

menos favorável são levados, por sua vez, a optar entre uma série de outros cursos. 

São essas diferenças ou variações de comportamento entre indivíduos com perfil 

semelhante, ou seja, que pertencem a uma mesma categoria coletiva de análise, que nos 

interessa investigar. Não basta afirmar que alguns indivíduos preferem a área de 

Ciências Biológicas e outros de humanas, que uns consideram atraente a idéia de serem 

professores e outros a rejeitam completamente, que alguns estão dispostos a seguir 

cursos academicamente exigentes enquanto outros preferem opções mais tranqüilas. O 



desafio é, justamente, o de compreender sociologicamente a origem dessas preferências 

individuais. 

Dito em poucas palavras, parece necessário investigar com mais detalhe as 

variações no comportamento individual diante da escolha do curso superior. No caso 

específico desta pesquisa, buscou-se entender por que indivíduos com perfis sociais e 

escolares diferenciados optaram por um mesmo curso superior e em que medida suas 

diferenças tiveram impacto na sua maneira de escolher o curso em questão - sobretudo 

no grau de segurança e de antecedência em que a decisão foi tomada e no significado 

atribuído a essa escolha. 

 

A pesquisa e alguns de seus resultados 

 
De acordo com o que foi discutido acima, o objetivo central de nossa pesquisa 

não foi estabelecer um perfil sociológico geral dos alunos que escolhem o curso de 

Pedagogia e um levantamento das razões que os orientam. Ao contrário, nosso interesse 

foi compreender diferenças secundárias de comportamento e atitude entre indivíduos que 

escolhem um mesmo curso superior, no caso, Pedagogia. Alguns tomam essa decisão 

mais cedo, outros mais tarde; alguns se mostram seguros em relação a opção que 

fizeram, outros mais indecisos; para alguns, o gosto pela profissão e a vontade de 

trabalhar na área foram os critérios de escolha, para outros, o que mais pesou foram a 

facilidade do vestibular e o horário do curso. O pressuposto é o de que essas e outras 

diferenças de atitude e de comportamento podem ser compreendidas sociologicamente 

desde que prestemos atenção às diferenças secundárias no perfil social e escolar dos 

candidatos que escolhem um mesmo curso superior. 

Na primeira parte da pesquisa, foram selecionados e analisados dados do censo 

da instituição estudada, referentes aos alunos que entraram no curso de Pedagogia entre 

2003 e 2006. Esse material nos forneceu uma ampla gama de informações sobre a 

condição socioeconômica e o passado escolar dos alunos aprovados, além dos 

resultados de uma questão sobre o motivo da escolha do curso para o qual o aluno se 

inscreveu. 

Numa segunda parte da pesquisa, complementamos esses dados por meio da 

construção e aplicação de um questionário próprio a todos os alunos dos dois períodos 

iniciais (diurno e noturno) do curso. Foram respondidos 115 questionários e os resultados 

foram organizados num banco de dados por meio do sistema SPSS. 



A análise desses dados foi feita em diferentes etapas1. Inicialmente, procedeu-se 

a uma análise descritiva básica das respostas dadas pelos alunos às 46 questões do 

questionário. Esse trabalho inicial foi seguido por uma análise estatística das possíveis 

correlações entre as diferentes variáveis contempladas pelo questionário e tidas como 

independentes e as variáveis dependentes, aquelas concernentes às razões e ao modo 

de escolha do curso superior. 

Na etapa subseqüente, buscou-se aprofundar o estudo estatístico por meio da 

constituição de cinco índices (Condições objetivas da família; Trajetória escolar; 

Condições objetivas do indivíduo; Rede social; Inserção no mercado de trabalho) que 

agrupavam as variáveis tidas como independentes. Esses índices foram em seguida 

cruzados com as variáveis dependentes. 

 Na última etapa da pesquisa, esses índices foram utilizados também para 

selecionar grupos diferenciados de alunos, sobretudo um grupo com condição escolar e 

social mais favorável e outro com condição escolar e social menos favorável. Esses dois 

grupos foram então estudados de maneira mais detalhada, inclusive por meio de 

entrevistas semidiretivas. 

No âmbito deste trabalho, apresentaremos alguns cruzamentos entre as variáveis 

dependentes e os índices que agregam as variáveis independentes. Esses cruzamentos 

nos permitem perceber de forma clara como as variações no comportamento dos 

candidatos no momento da escolha do curso superior estão relacionadas à diferenças no 

seu perfil social e escolar. 

Antes de passarmos à apresentação desses resultados, parece necessário, no 

entanto, explicarmos melhor como os índices acima referidos foram criados. 

Fundamentalmente, optou-se por agrupar os resultados dados a cada uma das questões 

individualmente em cinco índices gerais.2. Assim, para cada indivíduo, passamos a ter, 

não apenas suas respostas isoladas para cada uma das questões, mas sua classificação 

dentro de um índice mais amplo. Passou assim a ser possível avaliar se um dado 

indivíduo foi submetido a condições objetivas individuais e familiares mais ou menos 

favoráveis (do ponto de vista do alcance da longevidade e da excelência escolar), se 

estabeleceu uma trajetória escolar e uma rede de contatos sociais, igualmente, mais ou 

menos favoráveis ao alcance dos objetivos acima citados, e, finalmente, se possuía uma 

inserção mais ou menos ampla no mercado de trabalho. 

                                                 
1 Todas as análises foram feitas com cautela, considerando-se o tamanho pequeno da amostra, do ponto de 
vista estatístico. 
2 O peso de cada questão para a composição de cada um dos índices foi definido tendo como referência o 
conhecimento sociológico atual sobre a importância relativa de cada uma das variáveis por elas 
representadas. 
 



No índice Condições objetivas da família, foram incluídas as questões relativas a 

localização da moradia; estrutura familiar (quantidade de irmãos e posição na fratria); 

capital econômico familiar (renda familiar, situação financeira na infância e na  

adolescência e ocupação/profissão dos pais); capital cultural familiar (escolaridade dos 

pais e dos avós). Em vários momentos, esse índice foi subdividido e foram utilizados dois 

subíndices: capital cultural familiar e capital econômico familiar. 

No índice Condições objetivas do indivíduo foram consideradas as questões 

relativas ao capital cultural individual (quantidade e tipo de leitura praticada, freqüência ao 

cinema e tipo de sala mais freqüentada, fluência em língua estrangeira e freqüência a 

espetáculos culturais) e às condições sócio demográficas individuais (idade, estado civil e 

quantidade de filhos). O pressuposto básico que determinou a criação desse índice foi o 

de que as condições objetivas de um indivíduo não se resumem àquelas que 

caracterizam sua família. Assim sendo, entre indivíduos com uma mesma condição 

objetiva familiar podemos encontrar diferenças acentuadas na condição objetiva 

individual. É importante observar que esse índice também foi subdividido e que, na 

maioria das análises, foram utilizados dois subíndices: capital cultural individual e 

condições sociodemográficas individuais.  

No índice Trajetória escolar, foram reunidos os dados relativos ao turno e ao tipo 

de escola freqüentada; a quantidade de reprovações; a idade de conclusão do ensino 

médio; e se os estudantes se consideravam bons alunos durante o ensino médio. Por 

meio da reunião desses indicadores em um único índice, buscou-se estabelecer uma 

caracterização geral das trajetórias escolares como mais ou menos favoráveis, ou seja, 

como mais ou menos marcadas por aqueles fatores que tornam mais prováveis a 

excelência e a longevidade escolar.  

No índice rede social, as variáveis consideradas foram o grau de relacionamento 

com amigos, vizinhos, entre outros, e se esses já haviam feito ou faziam curso superior; 

se os irmãos já haviam cursado ou estavam cursando o ensino superior; o conhecimento 

de pessoas na área e a experiência pessoal na área da Educação. O objetivo aqui era 

captar possíveis influências que extrapolam a relação direta entre pais e filhos. Esse 

índice foi subdividido em vários momentos em três partes: Rede social/amigos, Rede 

social/irmãos, Rede social/experiência e contato com pessoas da área de Educação. Este 

último subíndice foi, por sua vez, dividido em vários momentos em duas partes: 

experiência na área e contato com pessoas da área. 

Um outro índice construído foi o de Inserção no mercado de trabalho. Aqui, as 

variáveis analisadas foram: renda do indivíduo; se trabalhava em tempo integral no 

momento da inscrição para o vestibular; situação atual de trabalho. 



Uma vez definidos, cada um dos índices acima descritos foi correlacionado com 

as questões especificamente concernentes à escolha do curso superior. O objetivo, como 

já foi discutido, foi avaliar em que medida o comportamento e atitudes dos indivíduos 

diante processo decisório em questão seria influenciado por diferenças secundárias no 

seu perfil social e escolar. 

Como variáveis dependentes, diretamente concernentes portanto á questão da 

escolha do curso superior, foram consideradas: o grau de antecipação na decisão de 

fazer um curso superior e de fazer o curso de Pedagogia especificamente; o grau de 

segurança manifestado nessa tomada de decisão; as razões da escolha; a pretensão em 

trabalhar na área da educação e o modo como o aluno se sente em relação ao curso. 

Por limite de espaço apresentaremos aqui apenas alguns dos cruzamentos 

realizados entre as variáveis dependentes e os índices que reúnem as variáveis 

independentes  

A primeira variável a ser considerada aqui é o grau de antecedência com que 

surge a idéia ou a perspectiva de se fazer um curso superior. Se no geral, os dados 

apontam para um alto grau de antecipação em relação à idéia de se fazer um curso 

superior, os cruzamentos estatísticos apresentados nas três primeiras tabelas abaixo 

revelam que isso varia fortemente segundo a origem familiar. Quanto melhores as 

condições objetivas da família, mais cedo surge a idéia de se fazer um curso superior. 

Essa correlação permanece muito forte quando consideramos separadamente o capital 

cultural e o capital econômico familiares. Enquanto 50% dos que vêem de famílias com 

nível de capital cultural mais baixo afirmam que sempre pensaram em fazer um curso 

superior, esse número ultrapassa 85% no caso daqueles provenientes de famílias 

situadas nas faixas média e superior em termos de capital cultural. Da mesma forma, em 

relação ao capital econômico, temos, na faixa inferior, 53% que sempre pensaram em 

fazer curso superior, contra 87% na faixa superior. 

A tabela seguinte nos mostra que a antecedência com que os alunos pensaram 

em fazer um curso superior variou também em função de suas trajetórias escolares. 

Entre aqueles cujas trajetórias foram classificadas no nível inferior, 60,6% sempre 

pensaram em fazer curso superior, enquanto entre os situados na faixa superior esse 

percentual chega a 80,9%. 

O mesmo se pode dizer a partir da tabela relativa ao capital cultural individual. 

Entre os situados na faixa inferior desse índice, 56,3% sempre pensaram em fazer curso 

superior, contra 79,3% entre os pertencentes à faixa superior. 

A tabela seguinte, relativa à rede social/irmãos, também apresenta uma 

correlação significativa. Enquanto entre os alunos situados na faixa inferior, ou seja, que 

não têm irmãos que cursam ou cursaram ensino superior, o percentual dos que sempre 



pensaram em fazer um curso superior é de 64,2%, esse percentual ultrapassa os 80% 

entre aqueles situados nas faixas média e superior, correspondente àqueles que 

possuem um ou mais irmãos envolvidos com o ensino superior. 

 

Tabela 1 – Antecedência da expectativa de fazer um curso superior 
Quando você começou a pensar em fazer um curso 

superior? 
Sempre 

pensei em 
fazer um 

curso 
superior 

Comecei a 
pensar 
alguns 

anos antes 
da 

inscrição 
para o 

vestibular 

Comecei a 
pensar um 

ano antes da 
inscrição 

para o 
vestibular 

Comecei a 
pensar 
alguns 
meses 

antes da 
inscrição 

para o 
vestibular 

Total  
 
 
 
 
 
 
 

Coun
t 

% Conu
t 

% Coun
t 

% Coun
t 

% Coun
t 

% 

Inferior 28 56,0
% 

13 26,
0 

6 12,0
% 

3 6,0
% 

50 100
% 

Médio 20 76,9
% 

5 19,
2 

1 3,8% 0 0% 26 100
% 

Condiçõe
s 

Objetivas 
da 

Família Superio
r 

34 87,2
% 

3 7,7 2 5,1% 0 0% 39 100
% 

Total 82 71,3
% 

21 18,
3 

9 7,8% 3 2,6
% 

115 100
% 

 
 

Tabela 2 – Antecedência da expectativa de fazer um curso superior 
Quando você começou a pensar em fazer um curso 

superior? 
Sempre 

pensei em 
fazer um 

curso 
superior 

Comecei a 
pensar 

alguns anos 
antes da 
inscrição 

para o 
vestibular 

 

Comecei a 
pensar um 

ano antes da 
inscrição 

para o 
vestibular 

Comecei a 
pensar 
alguns 
meses 

antes da 
inscrição 

para o 
vestibular 

Total  
 
 
 
 
 
 
 

Coun
t 

% Conu
t 

% Coun
t 

% Coun
t 

% Coun
t 

% 

Inferior 24 50,0
% 

14 29,2
% 

7 14,6
% 

3 6,0
% 

48 100
% 

Médio 28 87,5
% 

4 12,5
% 

0 0% 0 0% 32 100
% 

Capital 
Cultura

l 
Familia

r Superio
r 

30 85,7
% 

3 8,6% 2 5,7% 0 0% 35 100
% 

Total 82 71,3
% 

21 18,3
% 

9 7,8% 3 2,6
% 

115 100
% 

 
 
 
 



 
Tabela 3 – Antecedência da expectativa de fazer um curso superior 

Quando você começou a pensar em fazer um curso 
superior? 

Sempre 
pensei em 
fazer um 

curso 
superior 

Comecei a 
pensar 

alguns anos 
antes da 
inscrição 

para o 
vestibular 

 

Comecei a 
pensar um 
ano antes 

da inscrição 
para o 

vestibular 

Comecei a 
pensar 
alguns 
meses 

antes da 
inscrição 

para o 
vestibular 

Total  
 
 
 
 
 
 
 

Coun
t 

% Coun
t 

% Coun
t 

% Coun
t 

% Coun
t 

% 

Inferior 16 53,3
% 

9 30,0
% 

4 13,3
% 

1 3,3
% 

30 100
% 

Médio 19 61,3
% 

7 22,6
% 

3 9,7% 2 6,5
% 

31 100
% 

Capital 
Econômic

o 
Familiar 

Superio
r 

47 87,0 5 9,3% 2 3,7% 0 0% 54 100
% 

Total 82 71,3
% 

21 18,3
% 

9 7,8% 3 2,6
% 

115 100
% 

 
 

Tabela 4 – Antecedência da expectativa de fazer um curso superior 
Quando você começou a pensar em fazer um curso 

superior? 
Sempre 

pensei em 
fazer um 

curso 
superior 

Comecei a 
pensar 

alguns anos 
antes da 
inscrição 

para o 
vestibular 

 

Comecei a 
pensar um 
ano antes 

da inscrição 
para o 

vestibular 

Comecei a 
pensar 
alguns 
meses 

antes da 
inscrição 

para o 
vestibular 

Total  
 
 
 
 
 
 
 

Coun
t 

% Coun
t 

% Coun
t 

% Coun
t 

% Coun
t 

% 

Inferior 20 60,6
% 

8 24,2
% 

3 9,1
% 

2 6,1
% 

33 100
% 

Médio 24 68,6
% 

8 22,9
% 

3 8,3
% 

0 0% 35 100
% 

Trajetóri
a 

Escolar 

Superio
r 

38 80,9
% 

5 10,6
% 

3 6,4
% 

1 2,1
% 

47 100
% 

Total 82 71,3
% 

21 18,3
% 

9 7,8
% 

3 2,6
% 

115 100
% 

 
 

Tabela 5 – Antecedência da expectativa de fazer um curso superior 
Quando você começou a pensar em fazer um curso 

superior? 
 
 
 Sempre Comecei a Comecei a Comecei a 

Total 



pensei em 
fazer um 

curso 
superior 

pensar 
alguns anos 

antes da 
inscrição 

para o 
vestibular 

 

pensar um 
ano antes da 

inscrição 
para o 

vestibular 

pensar 
alguns 
meses 

antes da 
inscrição 

para o 
vestibular 

  
 
 
 
 

Coun
t 

% Coun
t 

% Coun
t 

% Coun
t 

% Coun
t 

% 

Inferior 27 56,3
% 

15 31,3
% 

4 8,3% 2 4,2
% 

48 100
% 

Médio 32 84,2
% 

3 7,9% 2 5,3% 1 2,6
% 

36 100
% 

Capital 
Cultural 

Individua
l 

Superio
r 

23 79,3
% 

3 10,3
% 

3 10,3
% 

0 0% 29 100
% 

Total 82 71,3
% 

21 18,3
% 

9 7,8% 3 2,6
% 

115 100
% 

 
 

Tabela 6 – Antecedência da expectativa de fazer um curso superior 
Quando você começou a pensar em fazer um curso 

superior? 
Sempre 

pensei em 
fazer um 

curso 
superior 

Comecei a 
pensar 

alguns anos 
antes da 
inscrição 

para o 
vestibular 

 

Comecei a 
pensar um 

ano antes da 
inscrição 

para o 
vestibular 

Comecei a 
pensar 
alguns 
meses 

antes da 
inscrição 

para o 
vestibular 

Total  
 
 
 
 
 
 
 

Coun
t 

% Coun
t 

% Coun
t 

% Coun
t 

% Coun
t 

% 

Inferior 43 64,2
% 

15 22,4
% 

6 9,0% 3 4,5
% 

67 100
% 

Médio 31 81,6
% 

5 13,2
% 

2 5,3% 0 0% 38 100
% 

Rede 
social 

– 
Irmão

s Superio
r 

8 80,0
% 

1 10,0
% 

1 10,0
% 

0 0% 10 100
% 

Total 82 71,3
% 

21 18,3
% 

9 7,8% 3 2,6
% 

115 100
% 

 
 

A segunda variável que será aqui considerada refere-se ao grau de antecedência 

com que surge a idéia ou a perspectiva de se fazer o curso de Pedagogia. Se como 

vimos, para a grande maioria, a idéia de fazer um curso superior surge bastante cedo, a 

decisão de cursar Pedagogia é, ao contrário, bastante tardia. 

As tabelas abaixo revelam como essa atitude com relação à Pedagogia varia 

segundo uma série de características dos alunos. Quanto mais favoráveis as condições 

objetivas da família de origem, mais tarde ocorreu a opção por Pedagogia. Entre aqueles 

situados na faixa superior em termos de condições objetivas da família, 59% decidiram 



pelo curso de Pedagogia algumas semanas ou meses antes da inscrição para o 

vestibular. Esse percentual é de 30% entre os que se situam na faixa inferior desse 

índice. Vale, por outro lado, notar que enquanto 14,0% dos situados na faixa inferior 

afirmaram que sempre pensaram em fazer Pedagogia, esse percentual é de apenas 

2,6% entre os que se encontram na faixa mais elevada. 

Os dados apresentados na segunda tabela, concernente à trajetória escolar 

individual, apontam, por sua vez, que quanto melhor a trajetória escolar do indivíduo, 

mais tardiamente ele começou a pensar em fazer Pedagogia: 53,2% dos situados na 

faixa superior dessa variável disseram que começaram a pensar em fazer Pedagogia 

alguns meses ou semanas antes da inscrição para o vestibular, contra 39,4% dos 

situados na faixa inferior.  

Os dados da tabela seguinte, relativa aos contatos com pessoas da área de 

educação revelam que essa variável também interfere no grau de antecedência com que 

se começa a pensar em fazer Pedagogia. Os dados ficam mais claros se agregarmos as 

duas primeiras alternativas de um lado e as duas últimas de outro. Temos então que 

47,4% dos alunos que tinham alto contato com pessoas da área começaram a pensar em 

fazer pedagogia desde sempre ou alguns anos antes da inscrição para o vestibular, 

contra 30,6% entre os que tinham baixo contato e 20% entre os que não tinham nenhum 

contato. Inversamente, podemos dizer que 52,6% dos que tinham alto contato pensaram 

em Pedagogia num prazo igual ou inferior a um ano, contra 69,4% entre os que tinham 

baixo contato e 80% entre os que não tinham contato. 

No caso da tabela seguinte, não é necessário fazer nenhum tipo de agregação. 

Os dados são muito claros: quanto maior a experiência na área, maior a antecedência 

com que surge a idéia de fazer Pedagogia. Entre os com alta experiência, 30,4% 

começaram a pensar nesse curso alguns meses ou semanas antes da inscrição, contra 

49,2% entre os com baixa experiência. 

 

Tabela 1 – Antecedência da decisão de fazer Pedagogia 
Quando você começou a pensar em fazer Pedagogia? 

Sempre 
pensei em 

fazer 
Pedagogia 

Comecei a 
pensar 

alguns anos 
antes da 
inscrição 

para o 
vestibular 

 

Comecei a 
pensar um 
ano antes 

da inscrição 
para o 

vestibular 

Comecei a 
pensar 
alguns 

meses antes 
da inscrição 

para o 
vestibular 

Total  
 
 
 
 
 
 
 

Coun
t 

% Coun
t 

% Coun
t 

% Coun
t 

% Coun
t 

% 

Condiçõe
s 

Inferior 7 14,0
% 

11 22,0
% 

17 34,0
% 

15 30,0
% 

50 100
% 



Médio 1 3,8% 5 19,2
% 

9 34,6
% 

11 42,3
% 

25 100
% 

Objetivas 
da 

Família Superio
r 

1 2,6% 8 20,5
% 

7 17,9
% 

23 59,0
% 

39 100
% 

Total 9 7,6% 24 20,9
% 

33 28,7
% 

49 42,6
% 

115 100
% 

 
 

Tabela 2 – Antecedência da decisão de fazer Pedagogia 
Quando você começou a pensar em fazer Pedagogia? 

Sempre 
pensei em 

fazer 
Pedagogia 

Comecei a 
pensar 

alguns anos 
antes da 
inscrição 

para o 
vestibular 

Comecei a 
pensar um 
ano antes 

da inscrição 
para o 

vestibular 

Comecei a 
pensar 
alguns 

meses antes 
da inscrição 

para o 
vestibular 

Total  
 
 
 
 
 
 
 

Coun
t 

% Coun
t 

% Coun
t 

% Coun
t 

% Coun
t 

% 

Inferior 4 12,1
% 

8 24,2
% 

8 24,2
% 

13 39,4
% 

33 100
% 

Médio 3 8,6% 9 25,7
% 

12 34,3
% 

11 31,4
% 

35 100
% 

Trajetóri
a 

Escolar 

Superio
r 

2 4,3% 7 14,9
% 

13 27,7
% 

25 53,2
% 

47 100
% 

Total 9 7,8% 24 20,9
% 

33 28,7
% 

49 42,6
% 

115 100
% 

 
 
 
 
 
 
 

Tabela 3 – Antecedência da decisão de fazer Pedagogia 
Quando você começou a pensar em fazer 

Pedagogia? 
Sempre 

pensei em 
fazer 

Pedagogia 

Comecei a 
pensar 

alguns anos 
antes da 
inscrição 

para o 
vestibular 

Comecei a 
pensar um 
ano antes 

da 
inscrição 

para o 
vestibular 

Comecei a 
pensar 
alguns 
meses 

antes da 
inscrição p. 
vestibular 

Total  
 
 
 
 
 
 
 

Cou
nt 

% Cou
nt 

% Cou
nt 

% Cou
nt 

% Coun
t 

% 

Alto contato 3 15,8 6 31,6 3 15,8 7 36,8 19 100 
Médio contato 2 5,7 6 17,1 14 40,0 13 37,1 35 100 
Baixo contato 1 2,8 10 27,8 8 22,2 17 47,2 36 100 

Grau 
de 

contat
o Nenhum cont. 3 12,0 2 8,0 8 32,0 12 48,0 25 100 

Total 9 7,8 24 20,9 33 28,7 49 42,6 115 100 
 
  

Tabela 4 – Antecedência da decisão de fazer Pedagogia 



Quando você começou a pensar em fazer Pedagogia? 
Sempre 

pensei em 
fazer 

Pedagogia 

Comecei a 
pensar 

alguns anos 
antes da 
inscrição 

para o 
vestibular 

Comecei a 
pensar um 

ano antes da 
inscrição 

para o 
vestibular 

Comecei a 
pensar 
alguns 
meses 

antes da 
inscrição p. 
vestibular  

Total  
 
 
 
 
 
 
 

Coun
t 

% Coun
t 

% Coun
t 

% Coun
t 

% Coun
t 

% 

Alta exp. 3 13,0 8 34,8 5 21,7 7 30,4 23 100
Média exp. 2 7,1 6 21,4 9 32,1 11 39,3 28 100
Baixa exp. 4 6,3 10 15,9 18 28,6 31 49,2 63 100

Grau 
de 

experi
ência Não resp. 0 0 0 0 1 100 0 0 1 100

Total 9 7,8 24 20,9 33 28,7 49 42,6 115 100
  
 

Uma terceira variável a ser aqui considerada diz respeito à disposição do 

candidato a fazer um curso fora da área de humanas.  Essa variável foi considerada 

como forma de se investigar em que medida o alargamento ou o fechamento dos 

horizontes de escolha individuais depende das variáveis independentes aqui 

consideradas. 

Os dados da primeira tabela abaixo, relativa às condições objetivas familiares, 

revelam que os indivíduos situados na faixa média e superior em termos deste índice 

estavam mais dispostos a fazer um curso superior fora da área de humanas que seus 

colegas da faixa inferior. 

Na mesma direção, os dados da tabela concernente à trajetória escolar também 

revelam que os indivíduos situados na faixa média e superior em termos deste índice 

estavam mais dispostos a fazer um curso superior fora da área de humanas. 

Já a tabela sobre capital cultural individual não nos revela uma correlação muito 

clara entre as variáveis. De qualquer forma, vale a pena observar que 75,9% dos 

indivíduos situados na faixa superior deste índice estavam dispostos a fazer um curso 

fora da área de humanas, contra 54,2% e 44,7% nas faixas inferior e média. 

Finalmente, a tabela sobre experiência na área de educação nos indica que 

quanto maior essa experiência, menor a disposição para fazer cursos fora da área de 

humanas: 39,1% entre os com alta experiência estariam dispostos, contra 61,9% entre os 

de baixa experiência.   

 

Tabela 1 – Curso fora da área de humanas 
Você faria um curso fora da área de humanas, ou 

seja, em exatas ou biológicas? 
Não Sim Não respondeu 

Total  
 
 
 
 Count % Count % Count % Count  



Inferior 24 48,0% 26 52,0% 0 0% 50 100%
Médio 6 23,1% 19 73,1% 1 3,8% 26 100%

Condições 
Objetivas 
da Família Superior 15 38,5% 24 61,5% 0 0% 39 100%

Total 45 39,1% 69 60,0% 1 0,9% 115 100%
 
 

Tabela 2 – Curso fora da área de humanas 
Você faria um curso fora da área de humanas, ou 

seja, em exatas ou biológicas? 
Não Sim Não respondeu 

Total  
 
 
 
 Count % Count % Count % Count  

Inferior 17 51,5% 16 48,5% 0 0% 33 100%
Médio 11 31,4% 24 68,6% 0 0% 35 100%

Trajetória 
Escolar 

Superior 17 36,2% 29 61,7% 1 1,9% 47 100%
Total 45 39,1% 69 60,0% 1 0,9% 115 100%

 
 

Tabela 3 – Curso fora da área de humanas 
Você faria um curso fora da área de humanas, ou 

seja, em exatas ou biológicas? 
Não Sim Não respondeu 

Total  
 
 
 
 Count % Count % Count % Count % 

Inferior 22 45,8% 26 54,2% 0 0% 48 100%
Médio 21 55,3% 17 44,7% 0 0% 38 100%

Capital 
Cultural 

Individual Superior 6 20,7% 22 75,9% 1 3,4% 29 100%
Total 49 42,6% 65 56,5% 1 0,9% 115 100%

 
 
 
 
 
 
 

Tabela 4 – Curso fora da área de humanas 
Você faria um curso fora da área de humanas, ou 

seja, em exatas ou biológicas? 
Não Sim Não respondeu 

Total  
 
 
 
 Count % Count % Count % Coun

t 
% 

Alta exp. 14 60,9% 9 39,1% 0 0% 23 100%
Média exp. 11 39,3% 16 57,1% 1 3,6% 28 100%
Baixa exp. 24 38,1% 39 61,9% 0 0% 63 100%

Grau de 
experiên

cia  
Não resp. 0 0% 1 100,0% 0 0% 1 100%

Total 49 42,6% 65 56,5% 1 0,9% 115 100%
 
 

A quarta e última variável a ser aqui considerada refere-se ao grau de 

insegurança em relação à escolha do seu curso superior vivido pelos candidatos nos 

meses que antecederam a inscrição para o vestibular. 



As três primeiras tabelas abaixo mostram que há uma correlação significativa 

entre a origem familiar dos alunos e a existência de dúvidas sobre fazer Pedagogia nos 

meses que antecederam o momento de inscrição para o vestibular. Enquanto 64% dos 

que se situam na faixa inferior em termos de condições objetivas da família dizem que 

não tinham dúvida nos meses que antecedem o vestibular, esse percentual cai para 

43,6% no caso dos com melhores condições objetivas familiares. A correlação se 

mantém quando consideramos separadamente o capital cultural e econômico familiares. 

No primeiro caso, temos que 62,5% e 68,8% dos alunos, respectivamente, da faixa 

inferior e média não tinham dúvida, contra 40% entre aqueles com família com maior 

capital cultural. No segundo caso, temos que 60% daqueles situados na faixa inferior em 

termos de capital econômico e 64,5% dos situados na faixa intermediária não tinham 

dúvidas, contra 51,9% entre os da faixa superior. Vale notar que a correlação neste 

último caso é mais baixa do que a verificada quando se considera o capital cultural 

familiar.  

A tabela seguinte, relativa à trajetória escolar, também apresenta uma correlação 

significativa: mais de 60% dos alunos com uma trajetória escolar menos favorável não 

estavam em dúvida nos meses que antecederam as inscrições para o vestibular, contra 

48,9% entre aqueles que se situavam na faixa superior em termos de trajetória escolar. 

Esse dado, somado aos apresentados nas três tabelas anteriores, sugere que os alunos 

com perfil social e escolar mais favorável sentem-se mais inseguros ao escolherem o 

curso de Pedagogia. 

A tabela subseqüente, relativa ao grau de contato com pessoas da área de 

educação, indica que um maior contato está relacionado com um menor nível de dúvida 

sobre a escolha do curso de Pedagogia. Enquanto 63,2 % dos que apresentavam alto 

contato não tinham dúvidas nos meses que antecederam as inscrições, este percentual 

caia para 52% entre aqueles que não haviam tido nenhum contato. 

Finalmente, a tabela sobre experiência profissional na área de educação indica a 

existência de uma correlação significativa entre essa variável e o grau de segurança na 

escolha do curso de Pedagogia. Entre os que apresentam alta experiência, 69,6% não 

tinham dúvidas nos meses que antecederam o vestibular. Esse percentual cai para 

52,4% entre aqueles com experiência mais baixa. 

 

Tabela 1 – Dúvida em relação a Pedagogia 
Nos meses que antecederam o vestibular, você 

ainda estava em dúvida entre escolher 
Pedagogia ou outros curso? 

Não Sim 

Total  
 
 
 
 Count % Count % Count % 



Inferior 32 64,0% 18 36,0% 50 100%
Médio 17 65,4% 9 34,6% 26 100%

Condições 
Objetivas 
da Família Superior 17 43,6% 22 56,4% 39 100%

Total 66 57,4% 49 42,6% 115 100%
 
 

Tabela 2 – Dúvida em relação a Pedagogia 
Nos meses que antecederam o vestibular, você 

ainda estava em dúvida entre escolher 
Pedagogia ou outros curso? 

Não Sim 

Total  
 
 
 
 Count % Count % Count % 

Inferior 30 62,5% 18 37,5% 48 100%
Médio 22 68,8% 10 31,3% 32 100%

Capital 
Cultural 
Familiar Superior 14 40,0% 21 60,0% 35 100%

Total 66 57,4%% 49 42,6% 115 100%
 
 

Tabela 3 – Dúvida em relação a Pedagogia 
Nos meses que antecederam o vestibular, você 

ainda estava em dúvida entre escolher 
Pedagogia ou outros curso? 
Não Sim 

Total  
 
 
 
 Count % Count % Count % 

Inferior 18 60,0 12 40,0 30 100%
Médio 20 64,5 11 35,5 31 100%

Capital 
Econômico 

Familiar Superior 28 51,9 26 48,1 54 100%
Total 66 57,4%% 49 42,6% 115 100%

 
 
 
 
 
 

Tabela 4 – Dúvida em relação a Pedagogia 
Nos meses que antecederam o vestibular, você 

ainda estava em dúvida entre escolher 
Pedagogia ou outros curso? 

Não Sim 

Total  
 
 
 
 Count % Count % Count % 

Inferior 20 60,6% 13 39,4% 33 100%
Médio 23 65,7% 12 34,3% 35 100%

Trajetória 
Escolar 

Superior 23 48,9% 24 51,1% 47 100%
Total 66 57,4%% 49 42,6% 115 100%

 
 

Tabela 5 – Dúvida em relação a Pedagogia 
Nos meses que antecederam o vestibular, 

você ainda estava em dúvida entre escolher 
Pedagogia ou outros curso? 

 
 
 
 Não Sim 

Total 



 Count % Count % Count % 

Alto contato 12 63,2% 7 36,8% 19 100% 
Médio contato 20 57,1% 15 42,9% 35 100% 
Baixo contato 21 58,3% 15 41,7% 36 100% 

Grau 
de 

contat
o Nenhum 

contato 
13 52,0% 12 48,0% 25 100% 

Total 66 57,4%% 49 42,6% 115 100% 
 
 

Tabela 6 – Dúvida em relação a Pedagogia 
Nos meses que antecederam o vestibular, você 

ainda estava em dúvida entre escolher 
Pedagogia ou outros curso? 
Não Sim 

Total  
 
 
 
 Count % Count % Count % 

Alto exp. 16 69,6% 7 30,4% 23 100%
Médio exp. 16 57,1% 12 42,9% 28 100%
Baixo exp. 33 52,4% 30 47,6% 63 100%

Grau de 
experiênci

a 
Não resp. 1 100% 0 0% 1 100%

Total 66 57,4% 49 42,6% 115 100%
 

 
Considerações finais 
 

Como foi discutido anteriormente, o objetivo principal dessa pesquisa não foi o de 

identificar um perfil geral dos alunos que escolhem o curso de Pedagogia e nem o de 

apontar quais são as principais razões de sua escolha. Ao contrário, desejávamos 

identificar e compreender as variações internas de comportamento e atitude entre 

candidatos a um mesmo curso superior, no caso, o de Pedagogia. 

Acreditamos que esse objetivo foi em grande parte atingido. Ao longo da 

pesquisa, identificamos e analisamos uma série de variações de comportamento e atitude 

entre indivíduos e subgrupos no interior da população que escolheu o curso de 

Pedagogia. Quatro dessas variações foram consideradas aqui: o grau de antecedência 

com que os indivíduos pensaram em fazer um curso superior;  o grau de antecedência 

com que pensaram em fazer Pedagogia; a existência ou não de disposição para fazer 

cursos fora da área de humanas; o grau de insegurança nos meses que antecederam a 

tomada de decisão. Procuramos mostrar que essas variações podem e devem ser 

compreendidas sociologicamente. Na pesquisa, analisamos como elas estão 

correlacionadas com a origem familiar, com a trajetória escolar, com o capital cultural 

individual, com o grau de inserção no mercado de trabalho e com a rede social dos 

indivíduos. No espaço deste paper, não foi possível apresentar todos esses resultados. 

De qualquer forma, acreditamos que os dados apresentados já foram suficientes para 



mostrar a viabilidade e a riqueza de uma análise mais fina, detalhada, complexa, do 

processo de escolha dos cursos superiores. 
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