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This work discusses the emergence and the function of the compensatory
politics in the education reform of the decade of 1990, during Menem
government, in Argentina, which is directly related to State reform at that
time. The rhetoric of the compensatory politics and equity covered-up one
of themaincharacteristicsof Argentinean,andLatinAmerican,socialpolitics
and in Latin America had in relation to poverty treatment: focalization. In
this way, the compensatory politics appliedon education, mainly Education
SocialPlan,alloweda focusedaccomplishingtoselectiveexpenses,asbuildings
and distributionof didactic materials to some schools, which tried to harmo-
nize the effects of structural adjustmentand to grant legitimacy to education
reform that was implemented.
Key-words: argentine education, educationreforms, compensatory politics.

As politicas educacionais na Argentina, na decada de 1990

Carlos Menem governou a Argentina durante uma decada (1989-1999)
na qual se produziu uma transforma~ao no pafs. 0 presidente assumiu 0

poder antecipadamente em virtude de uma crise economica e, com 0 apoio
da bancada da oposi~ao no poder legislativo,1 sancionou uma lei de reforma
do Estado e uma lei de emergencia economica com as quais se instalou urn
modelo de ajuste que gerou uma mudan~a estrutural no pafs.2 "Menem e
sua equipe de governo definiam a situa~ao do pafs desde uma visao que

1 a governo de Alfonsin (partido Radical) tinha acabado antes do prazo devido ao
que, na epoca, foi chamado de golpe de mercado, desestabilizayao produzida pelo sistema
financeiro. Assim, as primeiras medidas de governo tiveram 0 apoio dos radicais, questao que
permitiu realizar rapidamcnte as mudanyas de orientayao neoliberal.

2 Assim, em tres anos, aplicou-se uma reforma que incluiu: a privatizayao da maior
parte das empresas publicas, a abertura da economia, a reforma trabalhista anulando 0

conceito de estabilidade e a polftica de fixayao de salarios, a retrayao das polfticas sociais e a
privatizayao de suas funyoes. a modelo baseou-se em propostas de privatizayao,
descentralizayao e desregulayao, com 0 objetivo de reduzir 0 Estado, remetendo ao locus
neoliberal do Estado minimo.

pode ser chamada de 0 discurso da urgencia economica" (SIDICARO,
I ()95, com grifos no original).3 Os problemas argentinos eram economicos
(' a soJu~ao devia ser economica, pOl' isso tanto a saude quanta a educa~ao,
e a polftica em geral, eram tratados segundo criterios desse tipo, sem levar
em conta sua fun~ao social. 0 novo peronismo ou menemismo tambem
Illudou sua rela~ao hist6rica com os sindicatos, descartando os aumentos
de salarios e conelacionando-os com 0 criterio da produtividade. Fez alian-
t,:a com os empresarios liberais, antigos inimigos do peronismo e realizou
llma polftica pragm<itica baseada no predomfnio de a~6es do poder execu-
tivo, sob a base de medidas provis6rias, debilitando 0 poder legislativo que,
alias, ganhou urn grande descredito assim como a classe polftica que 0

compunha, devido ao seu espfrito de corpo (PINTO, 1995).
o go verno conseguiu controlar a infla~ao, manter uma situa~ao de

estabilidade (depois da hiperinfla~ao e dos saques e arrast6es de 1988/1989)
baseada na Lei de Conversibilidade (1$= 1U$S), mas tal medida tornou a
economia argentina muito dependente dos mercados internacionais e afeta-
da pel a crise mexicana de 1995, esta pas sou de urn alto nfvel de crescimen-
to para uma recessao, preparando 0 tragico desenlace de 200 1, com a
revolta popular e a queda do governo De La Rua.

No ambito educacional, houve muitos embates nesse perfodo. Sob
uma ret6rica de reforma e de transforma~ao educativa, tentou-se adaptar a
educa~ao segundo os lineamentos neoliberais.



o primeiro deles foi a descentraliza9ao administrativa4 que constituiu
"urn meio para obrigar as provfncias a se enquadrar no ajuste fiscal (... )
sob 0 pretexto de que 0 Estado, sustentando as escolas, favorece 0 'esban-
jamento' provincial" (GRASSI et al., 1992, p. 4) e, entre outros efeitos, 0
processo de descentraliza9ao trouxe a dilui9ao do conflito sindical, diversi-
ficando as negocia90es salariais em 24 provfncias, tentando neutralizar as-
sim a Confedera9ao de Trabalhadores da Educa9ao - CTERA.5

o Ministerio da Educa9ao deixou de gerir diretamente as escolas, mas
manteve 0 controle. Segundo alguns autores (DUSSELL et al., 1998, p. 146),
houve "uma poderosa recentraliza~ao do Sistema Educacional, talvez mai-
or que quando (0 Ministerio) administrava diretamente as escolas,"
conseguida por meio de quatro eixos ao redor dos quais foram organizadas
as polfticas educacionais (centralizadas) do perfodo:

• estabelecimento dos Conteudos Basicos Comuns, parametros sob
os quais deviam se orientar as escolas, realizando as adequa90es regionais.
Esse eixo propunha a atualiza9ao dos conteUdos as competencias requeridas
pela sociedade do conhecimento;

• avalia9ao do Sistema Educacional, realizada por meio dos Operativos
Nacionais de Avalia9ao da Qualidade, provas ministradas aos alunos de
algumas series do ensino fundamental e de finaliza9ao do ensino medio.
Dessa forma, e em estreita rela9ao com 0 item anterior, 0 Ministerio man-
tinha 0 controle dos resultados; tendo descentralizado a execu9ao;

• capacita9ao docente: pela cria9ao de uma Rede de Forma9ao Docen-
te Contfnua que ministrava cursos pelo pafs. Os professores deviam se
reciclar acumulando uma quantidade mfnima de creditos sem os quais nao
poderiam continuar a exercer suas fun90es ate 0 ana 2000. Este aspecto
questionava 0 valor dos certificados no exercfcio da profissao e levou os
professores a fazer os mais variados cursos;

4 A Lei n. 24049 transferiu as escolas de ensino media (e outras) para as provin-
cias (estados) completando urn processo que tinha comeyado na ditadura militar (1976-
1982). A rigor, a Constituiyao Argentina assinala que as estados devem prover a educayao,
mas isso nao era cumprido ja que era a Estado Nacional a responsavel pel a educayao e ele
criava escolas em todo a telTit6rio. Os altos indices de alfabetizayao da populayao argentina
devem-se a essa ingerencia do Estado Nacional, que considerava a educayao urn dos eixos
fundamentais para a construyao da cidadania, ja desde finais do seculo XIX.

5 Apesar dessa situayao, os sindicatos docentes formam dos poucos que sistemati-
camente fizeram oposiyao ao governo. No final da decada, utilizaram uma nova forma de
protesto, a "carpa blanca", uma barraca montada em frente ao Congresso Nacional onde, em
forma de rodizio, os professores faziam greve de fame.

• a implementa9ao de polfticas compensat6rias.
Alias, criou-se 0 Conselho Federal de Cultura e Educa9ao, constitufdo

1'1' IIIS representantes dos governos estaduais que deviam discutir polfticas
I'dlll'acionais mas, na pr<itica, aprovavam as polfticas geradas no Ministerio
d,1 I~dLlca9ao.Mediante a ret6rica da concertaci6n (pacto, acordo) educaci-
IiI1:1I, na verdade realizava uma falsificar;ao do consenso (GENTILJ, 2001).

As polfticas compensat6rias6 no ambito educacional, e sua conse-
qiicncia, a implementa9ao de polfticas focalizadas, chegou ao Ministerio
t1a Educa9ao argentino pela via latino-americana das recomenda90es de
Ilrganismos internacionais, como a Cepal.

Historicamente, a concep9ao de compensa9ao tinha origem na filoso-
Iia polftica liberal (VIEIRA, 1992) e as polfticas compensat6rias, no mundo
;lllglo-saxao, foram as pr<iticas de discrimina9ao positiva como, por exem-
plo, a polftica de cotas para minorias em setores diversos da sociedade, nos
I':stados Unidos. Entao, essas polfticas tinham por objeto atacar as desigualda-
dcs estruturais e hist6ricas que pretendiam e pretendem neutralizar.

Mas, as polfticas compensat6rias da decada de 90 teriam outra fina-
lidade, menos hist6rica e prolongada e mais imediata e assistencial; assim
era explicitado pela Cepal que propunha uma evolur;ao da compensar;ao.
Segundo esse organismo latinoamericano,7 as polfticas compensat6rias sao
lima solu9ao para controlar os efeitos dos programas de ajuste que tern
aumentado 0 nfvel de pobreza e mostrado a impossibilidade dos grupos
sociais mais vulneraveis receberem beneffcios essenciais, quando 0 Estado
diminui 0 gasto publico. Dessa forma, essas polfticas tern por fun9ao contro-
lar as situa90es de risco, os custos sociais do ajuste e a crise do emprego.

. 6 . As tematicas desenvolvidas neste trabalho estao baseadas em aspectos parciais
ua mmha dlssertayao de mestrado "Polfticas educativas a fines del siglo XX en Argentina: un
estudio del Plan Social Educativo" de la Maestria en Ciencias Sociales can menci6n en
Educaci6n da Facultad Latino-Americana de Ciencias Sociales (Flacso), sede Argentina.

7 RODRiGUEZ NOBOA (1992) Y (1991)



Assim, admite a Cepal, estas polfticas permitiriam "atenuar as maio-
res quedas produzidas tratando de reverte-Ias a situa~ao social existente no
infcio dos anos 80" (RODRIGUEZ NOVOA, 1992).8

Embora as politicas c0l71pensat6rias na sua concep~ao latino-ameri-
can a aparecem relacionadas com polfticas sociais diversas e nao especifi-
camente educacionais, 0 Ministerio de Educa~ao argentino, durante a deca-
da de 1990, levou essas defini~5es para 0 ambito educacional, criando tam-
Mm uma Dire~ao Nacional de Program as Compensatorios. Mas, quais fo-
ram as medidas chamadas de politicas compensat6rias durante 0 periodo
citado, na educa~ao argentina?

Certos programas que desenvolviam a~5es como:
- 0 envio de dinheiro as escolas para compra e entrega de materiais

para os alunos (cadernos, lapis etc.) s6 para 1111lllniverso de escolas
selecionadas;9

- 0 equipamento com livros s6 para 0 llniverso de escolas selecionadas;
- 0 envio de livros de primeira serie (que nao deviam ser devolvidos)

para cada um dos alunos das escolas selecionadas;
- 0 pagamento das horas utilizadas pela participa~ao em seminarios

de capacita~ao fora do horario escolar para os professores da 1" a 3" serie
so das escolas selecionadas;

- a constru~ao de escolas cujo ediffcio era muito precario (chamadas
de escolas rancho) dentro do universo de escolas selecionadas;

- a reforma ou constru~ao parcial, segundo a necessidade determina-
da pela escola, no universo de escolas selecionadas;

- bolsas de estudos para 0 en sino medio, para algulls ailinos;
- desenvolvimento de um projeto pedagogico especifico para escolas

rurais.

8 Tambem a ret6rica da compensa9ao aparece em importantes documentos lati-
no-americanos produzidos na decada, tais como 0 Tratado de Assun9ao, que formaliza 0

Mercosul; a Declarayao Final da Reuniao de Presidentes Latino-americanos de 1992 e em
Educa9ao e Conhecimento: eixo da transformayao produtiva com eqUidade, entre outros.

9 Ayao semelhante com 0 Programa Dinheiro Direto na Escola realizado no
Brasil durante 0 governo FHC e que e uma das recomenda90es do Banco Mundial para a
Educa9ao. Embora pnltica comum no Brasil e outros paises, na Argentina nao era urn fato
freqUente a entrega desses materiais por se considerar uma pnltica assistencialista. Costuma-
va-se fazer tal distribuiyao nos sindicatos de algumas categorias para os filhos dos associados.
Essa e uma das critic as feitas, na epoca.

Ante tal diversidade de a~5es surgem algumas perguntas: e possivel
achar que a constru~ao de uma escola com condi~5es dignas seja uma
politica compensatoria e nao uma a~ao do Estado, decorrente do principio
constitucional de gratuidade e obrigatoriedade? 0 que isso compensa? 0
que nunca foi feito? Como considerar uma proposta diferente para urn
sistema de educa~ao rural como polftica compensatoria?

E possivel analisar todas as a~5es sob 0 rotulo comum de politicas
col1lpensat6rias? 0 que tem em comum?

Se for considerado que se tratam de ac;6es tao aleatorias, e evidente
que aquilo que as une e 0 fato de serem destinadas apenas para uma parte
do sistema educacional, apenas para urn universo de escolas selecionadas e
nao para a sua totalidade. Isto, na polftica social, e chamado de focalizar;ao.

A focaliza~ao e uma das caracteristicas que, junto com a privatiza~ao
e a descentraIiza~ao, caracterizam as polfticas sociais na America Latina
depois do Consenso de Washington. Devido ao ajuste cstrutural que os
organismos internacionais recomendam para outorgar novos emprestimos,
o gas to social diminui e entao os governos latino-americanos saD persuadi-
dos a focalizar esse gasto nos mais pobres.lO

Entao, quem seriam estes focalizados?

Afirmava-se nos documentos do Plano Social Educacional - PSE (po-
Iftica compensat6ria que juntava todas as a~6es acima citadas) que essas

10 CORAGGIO (1997), GRASSI; HINTZE et al. (1994), DRAIBE (1993), LAURELL (1995) e
ISUAN] (1992) destacam essas caracteristicas para America Latina, especialmente Brasil,
Mexico e Argentina. A focalizayao, alias, nao perde atualidade haja vista recentemente a
polemica desatada na imprensa e no go verno Lula sobre a focaliza9ao do gasto social:
"Economista do PT faz crfticas a proposta social de Palocci. Focaliza9ao de programas
sociais e enfase no ajuste fiscal, em vez do externo sao principais alvos". (Foilla de sao
Paulo, 21 abr. 2003). "Lula teve aula sobre plano social focalizado mexicano". (Failla de
sao Paulo, 27 abr. 2003). "Acordo com 0 FMI preve focalizayao social", (Foilla de sao
Paulo, 24 abr. 2003).



pollticas estavam destinadas aos pobres estruturais (16% da popula9ao do
pafs), mas, nos mesmos documentos, os dados mostravam que 0 publico
alvo era aquele conespondente aos novos pobres, chegando ate 48% das
escolas do pafs e a 35% dos alunos.

Esses novos pobres eram produto do ajuste que 0 proprio governo
implementava, mas isso nao era colocado nos documentos porque, na epo-
ca, afirmava-se que os argentinos "viviam no primeiro mundo".

Entao, e possfvel pensar que a obten9ao de apoio polftico (para a re-
elei9ao presidencial na epoca) tanto quanta a conten9ao social (dado 0 au-
men to do desemprego) eram os objetivos dessas pollticas no nfvel macro
polltico.l1

Vma das conseqUencias da focaliza9ao foi a quebra da homogeneidade
do sistema educacional argentino, distinguindo dois tipos de alunos: os ne-
cessitados e os competentes, gerando una subjetividade agradecida
(DUSCHATZKY; REDONDO, 2000). Este assunto e muito relevante no interior
da cultura argentina, pOl'que a educa9ao foi desde cedo urn dos aspectos
nos quais 0 Estado Nacional investiu na forma9ao da cidadania. E, de fato,
a sociedade argentina tinha urn interessante nfvel de democratiza9ao. A
educa9ao argentina nunca antes havia diferenciado as alunos, muito pelo
contnirio, seu discurso e as pniticas conentes tendiam a homogeneiza9ao.
Embora existissem divergencias no interior do sistema educacional, espe-
cialmente quanta a resultados, 0 alto fndice de alfabetiza9ao aIcan9ado no
seculo XX, baseado na escola publica, gratuita e obrigatoria, mostra essa
situa9ao. a fato de estabelecer uma diferencia9ao entre popula9ao necessi-
tada e nao necessitada, alem de quebrar a utopia republicana da igualdade,
geroU tambem a naturaliza9ao da pobreza, decretando sua existencia como
urn elemento permanente da sociedade que precisani de ajuda daqui para
frente.12

II Essa afirma9ao foi comprovada numa pequena cidade da Provincia de Santa Fe,
na qual fiz trabalho de campo. Ali, todas as escolas publicas estavam incluidas no plano,
embora os dados estatisticos oficiais assinalassem que 13,9% da popula9ao era considerada
pobre estruturalmente. Cabe assinalar que na Argentina ate a classe media utiliza a escola
publica.

12 Talvez seja impossivel explicar melhor esta afirma9ao em tao poucas linhas
para uma sociedade tao diferente quanta a brasileira. Vel' PUIGGR6s (1991).

Vma das a90es que gerou maior investimento no PSE foi a distribui-
1;:10de livros (para alunos da primeira serie) e dinheiro (para a compra de
111:llcriaisdidMicos para os alunos) nas escolas selecionadas.13

Pretende-se problematizar essa pnitica no contexto em que foi reali-
/:lda. Na ret6rica da compensa9ao, os livros parecem ligados mecanica-
Illcnte a qualidade da educa9ao sem levar em conta que um so elemento nao
1IIl'Ihora a qualidade. Assim, nos documentos oficiais assinala-se: "ninguem
dllvida, hoje em dia, que alem dos avan90s tecnologicos permanentes, os
Ilvros continuam a ser um dos materiais mais eficazes para desenvolver as
1':lpacidades das crian9as."J4 Mas tambem ninguem duvida que (para mos-
IraI' so urn exemplo) au men tar as horas de aula melhora a educa9ao. E
1:llllbem alguns duvidam dos livros (como estrategia unica): "se levamos
1'111conta a pesquisa empfrica como parametro para dirimir a validez de
determinadas 0p90es de polltica, existem estudos - alguns promovidos pelo
Ilnlprio Banco Mundial -- que contradizem ou pelo menos matizam as afir-
IIla90es no que diz respeito ao livro de texto." (TORRES, 1997, p. 113)
I':ntao, a elei9ao desta estrategia ao inves de outras au complementariamente
('Om outras, parece ter origem no fato de que 0 gasto com livros e urn dos
liens priorizados pelas recomenda90es do Banco MundiaI. au seja, 0 Banco
Mundial acha que e melhor gastar em livros, entao - devido as
('ondicionalidades que os emprestimos dos organismos internacionais im-
Illicm aos pafses com dfvida externa - e melhor gastar em Iivros do que em
:,:t1arios dos professores ou aumentar as horas de aula. E esse nao e um
argumento retorico, porque a polftica compensatoria PSE era a
(,(lI1trapresta9ao que 0 Estado argentino devia fazer para receber um em-
Ilrcstimo: 15

au seja, 0 BID entregava dinheiro para 0 Programa de Reformas e
Illvestimento no setor Educa9ao (PRISE), se 0 Estado argentino, como
l'ontrapresta9ao, investia 0 dinheiro de seu proprio or9amento em Iivros.
I':ntao, tomava-se esta atitud'e pOl'que havia sido avaliado que era a melhor

13 Na Argentina nao existia nenhuma politica de livro didatico.
14 Disponivel em: <www.goplher.mcye.gov.ar> Acesso em: 25 maio 99.
IS Resolu9ao n. 561 Ministerio da Educa9ao, 17 mar. 1997.



forma de melhorar a qualidade ou pOl'que assim podia-se conseguir dinhei-
ro? 0 que poderia ter acontecido com 0 emprestimo se 0 govemo tivesse
decidido investir em melhores sa1<irios?

Alem disso, os livros tern uma visibilidade legitimadora tambem para
os pais ja que 20.000.000 de livros (ZONA EDUCATIVA, 1999, p. 33) sac
percebidos. Ademais, todos gostam de que as escolas tenham livros e que
os filhos estudem com eles, mas sabe-se tambem que outras coisas sac
necessarias e nao apenas os livros.16

Em conseqiiencia, a entrega de livros e materiais estava relacionada
com as orienta<;oes do Banco Mundial sobre "em que e ou nao possfvel
gastar" na educa<;ao latino-americana, criterio aplicado na reforma educa-
cional argentina que congelava salarios dos professores, mas tinha fundos
para as provas de avalia<;ao e para as polfticas compensatorias. Mas esta
op<;ao (neste caso de livros), alem do mais, mexia com a historia do partido
no governo. Ao que AUYERO (1999b) chama memoria distribucionista, nos
setores populares argentinos, nos descendentes dos que tinham vivido du-
rante a decada peronista (1945-1955) existe urn imaginario da distribui<;ao
de bens relacionado com Evita Peron que, sem duvida, 0 menemismo ten-
tou ativarP Entao, tanto na distribui<;ao de bens quanta na constru<;ao de
escolas (tambem realizadas pelo PSE), pretendia-se acessar a memoria
peronista em Estados onde a ultima constru<;ao de escolas foi, precis amen-
te, na decada de 1940!

16 Embora se apresente aqui apenas a analise do caso dos livros, outras a90es como
a entrega de materiais ou 0 envio de dinheiro direto na escola tambem sac sugestoes dos
relatorios do Banco Mundial para a educa9ao.

17 0 peronismo na decada 1945-1955 foi urn governo de implanta9ao de direitos
universais e duradouros no qual os componentes assistenciais nao foram preponderantes ,mas
complementares. Foi a esposa do presidente, Eva Peron, mediante a Funda9ao Eva Peron
quem realizou as tarefas assistenciais. Suas atividades centraram-se na distribui9aO de subsidi-
os e bens materiais de diversos tipos (entre os quais livros escolares e roupas) As atividades
eram justificadas como transitorias e subsidiarias ate quando fosse alcan9ada a justi9a social
(TENTI, 1989; ISUANI, 1989).0 menernismo, pelo contnirio, apenas realizou tarefas assistenciais
tirando os direitos sociais ja adquiridos.

Conforme afirmado anteriormente, 0 Estado argentino estava reali-
zando urn ajuste educacional, com 0 qual pretendia priorizar a educa<;ao,
rcalizando uma reforma. Eram implementadas algumas a<;oes destinadas a
popula<;ao mais afetada pelo ajuste, chamadas de poUticas compensatorias.
Algumas delas: a distribui<;ao de livros e materiais aos alunos, eram a<;oes
assistenciais, pOl'em muitas outras na realidade eram gastos correntes, ou
scja, gastos que tinham que ser feitos para a presta<;ao do servi<;o educaci-
onal. Assim, a manuten<;ao de ediffcios, 0 equipamento tecnologico, cientf-
fico e das bibliotecas sac necessarios para cumprir com a fun<;ao do Esta-
cia no que diz respeito a educa<;ao. Mas, como 0 investimento basico neste
sentido tinha sumido na decada, a estrategia do PSE consistiu em realizar a
manuten<;ao basica, apenas em algumas escolas, apresentando-a como ex-
lraordinaria. Alias, 0 fato de atingir apenas algumas escolas permitia maior
destaque e, tambem, consolidava na pr<itica a subsidiariedade do Estado na
manuten<;ao da educa<;ao, porque as escolas nao inclufdas deviam procurar
seus recurs os na comunidade. Alem disso, as estrategias de chegada que
foram desenvolvidas permitiram, ressaltar mais esse gasto seletivo com 0

objetivo de buscar legitima<;ao e apoio politico.

Os materiais enviados pelo PSE criaram um canal direto de comunica-
~ao entre 0 go verno - Presidencia da Na<;ao - e as escolas, apesar da
recente descentraliza<;ao do sistema educacional. Assim, todos os elemen-
tos deste plano e especialmente os materiais didaticos (cadernos, folhas
etc.) possufam uma iconografia propria: uma pomba e a legenda: "Presi-
dencia da Na<;ao. Plano Social Educacional," nas cores azul e branco, co-
res da bandeira nacional e do partido peronista.

Refor<;ando essa rela<;ao presidencia-escolas, a chegada dos livros as
institui<;ao era urn ritual pautado nos documentos do PSE: "A entrega dos



livros de texto aos alunos sera realizada durante a Festa Institucional publi-
ca na qual participe toda a Comunidade da escola:"18 Um detalhe excessiva-
mente centralizado para urn governo que acabava de propor a autonomia
dessas mesmas escolas.

Assim, a presidencia (e 0 presidente) assegurava sua chegada sem
que 0 PSE pudesse passar desapercebido.

As divers as a~5es, desse modo, estavam dirigidas especificamente a
diferentes destinatarios: profess ores (capacita~ao), pais e alunos (bolsas,
livros, materiais) resultando, em conseqiiencia, serem muito abrangentes
na sua busca de apoio.

A ret6rica das polfticas compensat6rias foi usada como legitima~ao
da reform a educacional realizada no contexto de ajuste estrutural do gover-
no de Menem, na Argentina, na decada de 90. As politicas compensat6rias
envolviam uma das caracterfsticas fundamentais das politicas sociais para
o combate a pobreza na America Latina: a focaliza~ao, priorizando como
popula9ao alvo os setores sociais mais atingidos pel as conseqUencias do
ajuste.

Tais polfticas compensat6rias na educa~ao e, especialmente a aplica-
~ao do Plano Social Educacional, permitiram focalizar diversas a~5es num
universo restrito de escolas, adquirindo assim maior destaque. As a~5es
realizadas nao tinham uma clara justificativa, mas concordavam com as
recomenda~5es do Banco Mundial para a educa~ao e possufam estrategias
de chegada aos destinatarios que as ressaltavam.

Neste artigo, foram empregados os termos ret6rica da compensafao
pOI' se tratar de urn discurso que foi utilizado para destacar e justificar tanto
praticas assistenciais quanta a~5es que, mOl'mente, apresentavam um gas-
to publico normal como se fosse uma situa~ao extraordinaria. Nao que
essas a95es nao tenham sido realizadas, senao envolvidas num discurso
com fins especfficos.

A ret6rica da compensafao e suas a~5es, dessa forma, resultaram
eJicazes para legitimar a reforma educacional, somal' apoio politico e man-
ter 0 controle social.
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