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RESUMO 

 

Este estudo concentra-se na análise do FIES – Fundo de Financiamento Estudantil, 
política pública que surgiu a partir da Medida Provisória 1.827/99, convertida na Lei 
10.260/2001, e que tem por finalidade a inclusão social e a democratização do acesso 
ao ensino superior no Brasil, por meio do financiamento de cursos não gratuitos em 
instituições de ensino superior. Como objeto de análise, abre perspectivas para outras 
discussões sobre outras políticas públicas, no tocante à moral e à ética. Assim, o 
problema de pesquisa a ser respondido neste estudo é: que resultados sociais 
possibilitam observar as repercussões da moral e da ética em políticas públicas, 
levando em conta o caso do FIES? O problema público que dá origem ao FIES está 
relacionado à elitização do acesso ao ensino superior no Brasil e, consequentemente, 
à perpetuação e ao aprofundamento da desigualdade social, tendo em vista que um 
ensino de qualidade é uma das formas mais eficazes de mobilidade social. Em tese, 
a partir do momento em que cidadãos das classes sociais menos favorecidas 
ingressassem no ensino superior, haveria o acesso a melhores condições de emprego 
e renda e, consequentemente, melhorias em sua qualidade de vida. Enfim, a política 
pública, nesse caso, na perspectiva de Secchi (2013) atuaria como vetor de 
desenvolvimento social. O fato é que, enquanto política pública direcionada aos 
estudantes, o FIES foi formulado sob influência da moral ou da ética, que são 
fenômenos sociais relacionados à esfera do comportamento humano e que gerará 
repercussões na vida das pessoas e da sociedade. Este estudo tem por objetivo geral 
analisar as repercussões que a moral ou a ética mantêm na elaboração de políticas 
públicas e de que forma isso interfere na qualidade dessas políticas, nos resultados 
obtidos e, consequentemente, na geração ou não do desenvolvimento social. São 
utilizados neste estudo as seguintes estratégias metodológicas de pesquisas: quanto 
aos procedimentos metodológicos, a pesquisa é bibliográfica, porque discute Mill 
(2017), Bentham (1979) e Kant (2017; 2019), dentre outros, para tratar de moral e 
ética; Secchi (2013; 2016) e Howlett, Ramesh e Perl (2013) para abordar políticas 
públicas; Furtado (2013), Sen (2010; 2010a; 2011), Veiga (2010), Sachs (2009) e 
Franco (2000), para tratar de desenvolvimento; também temos um estudo no 
documento do FIES, Lei 10.260/01; quanto à natureza, a pesquisa é aplicada; quanto 
aos objetivos, a pesquisa é explicativa e quanto à abordagem, a pesquisa é qualitativa 
a partir da análise de conteúdo de entrevistas a dois gestores de duas instituições de 
ensino superior da cidade de Franca – SP, participantes do FIES. A pesquisa apontou 
que há limitações do FIES na promoção de desenvolvimento social, o que estaria 
relacionado, ao que parece, a uma predominância da moral vigente em seu ciclo de 
políticas públicas, em detrimento de critérios éticos. Por fim, é apresentado um roteiro 
propositivo que auxilie na formulação de políticas públicas éticas, relacionadas a 
problemas públicos legítimos e com potencial de geração de resultados profícuos na 
melhoria da qualidade de vida das pessoas.  

 

Palavras-Chave: Ética. Moral. Política Pública. Desenvolvimento Social. FIES. 

 



ABSTRACT 
 
 
This study focuses on the analysis of FIES - Student Financing Fund, a public policy 
that emerged from Provisional Measure 1.827/99, converted into Law 10.260/2001, 
and whose purpose is social inclusion and democratization of access to education 
higher education in Brazil, through the financing of non-free courses in higher 
education institutions. As an object of analysis, it opens perspectives for other 
discussions about other public policies, with regard to morals and ethics. Thus, the 
research problem to be answered in this study is: what social results make it possible 
to observe the repercussions of morals and ethics in public policies, taking into account 
the case of FIES?. The public problem that gives rise to FIES is related to the elitization 
of access to higher education in Brazil and, consequently, to the perpetuation and 
deepening of social inequality, given that quality education is one of the most effective 
forms of social mobility. In theory, from the moment citizens from less favored social 
classes entered higher education, they would have access to better employment and 
income conditions and, consequently, improvements in their quality of life. Finally, 
public policy, in this case, from the perspective of Secchi (2013) would act as a vector 
of social development. The fact is that, as a public policy aimed at students, the FIES 
was formulated under the influence of morals or ethics, which are social phenomena 
related to the sphere of human behavior and which will generate repercussions in the 
lives of people and society. The general objective of this study is to analyze the 
repercussions that morals or ethics have in the elaboration of public policies and how 
this interferes in the quality of these policies, in the results obtained and, consequently, 
in the generation or not of social development. The following methodological research 
strategies are used in this study: regarding methodological procedures, the research 
is bibliographical, because it discusses Mill (2017), Bentham (1979) and Kant (2017; 
2019), among others, to deal with morals and ethics; Secchi (2013; 2016) and Howlett, 
Ramesh and Perl (2013) to address public policies; Furtado (2013), SEN (2010; 2010a; 
2011), Veiga (2010), Sachs (2009) and Franco (2000), to address development; we 
also have a study in the FIES document, Law 10.260/01; in terms of nature, research 
is applied; as for the objectives, the research is explanatory and as for the approach, 
the research is qualitative from the content analysis of interviews with two managers 
of two higher education institutions in the city of Franca - SP, participant of FIES. 
Finally, a propositional roadmap is presented to assist in the formulation of ethical 
public policies, related to legitimate public problems and with the potential to generate 
fruitful results in improving people's quality of life. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os inúmeros desafios que se apresentam à sociedade brasileira, no início 

do século XXI, sejam eles nas áreas da economia, da saúde ou educação, são 

enfrentados pelos governos e demais atores políticos, muitas vezes, a partir de 

políticas públicas que tem por objetivo a transformação da realidade brasileira por 

meio da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Nesse sentido, os atores políticos 

atuam motivados por uma agenda que estabelece prioridades para atuação, sendo 

que ela é resultado da identificação de problemas públicos, que surgem em algum 

contexto político e social, ou seja, trata-se de um fenômeno territorial. Seja como for, 

a política pública age no sentido de mudar uma determinada realidade não desejada, 

identificada como sendo um problema público, para uma situação futura que reflita 

melhores aspectos sociais, políticos e/ou econômicos.  

A política pública, então, pode estar diretamente relacionada à geração de 

desenvolvimento, que traz consigo a ideia de mudança, dinamismo e fortalecimento 

das potencialidades locais, o que, consequentemente, interfere positivamente na vida 

das pessoas.  

O fato é que o desenvolvimento se dá em um contexto territorial marcado 

por inúmeros fatores – histórico, político, humano, geográfico – ou seja, é um 

fenômeno complexo e que, por vezes, ocorre sem qualquer intervenção de governos, 

mas simplesmente, a partir de escolhas individuais e coletivas relacionadas ao dia a 

dia das pessoas. Tanto nesse sentido, como também quando ocorre, a partir da 

formação de uma agenda e de políticas públicas, o desenvolvimento está relacionado 

a aspectos sociais, políticos e culturais de determinada sociedade e, 

consequentemente, à moral e à ética. 

Seguramente, a moral e a ética influenciam a construção de uma agenda 

de política pública e irão influenciar, também, a execução das ações formuladas. Essa 

dinâmica é resultado de um processo político, e a política é uma atividade de 

acomodação de interesses em prol da coletividade e que envolve negociações, 

escolhas, eleição de prioridades, crenças, disputas de classes, medição de forças etc., 

sendo que toda essa dinâmica ocorre tendo como pano de fundo a moral e a ética, 

posto que a sociedade é formada e mantida exatamente por um pacto social que 
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estabelece garantias, direitos e práticas sociais comuns que são validadas ou não 

pela sociedade (ROUSSEAU, 1996). 

Neste estudo, moral e ética são conceituados, para que, a partir da 

contraposição de suas características, haja melhor entendimento do que as constitui 

e faz com que sejam fenômenos sociais distintos: enquanto a moral é constituída a 

partir de um contexto transitório - portanto temporal – e local, que sofre influência dos 

costumes e da religião, a ética é constituída a partir de princípios universais e 

atemporais. Diante disso, observa-se que a moral utilitarista de Stuart Mill, pautada na 

maximização de resultados (MILL, 2017), é predominante na cultura do capitalismo 

de mercado, o que coloca, em segundo plano, a ética kantiana e o entendimento de 

que o ser humano deve ser encarado sempre como um fim em si mesmo e jamais 

como um meio, ou instrumento, para a obtenção de resultados (KANT, 2017).     

Assim, diante da problematização anterior, o problema de pesquisa a ser 

respondido neste estudo é: que resultados sociais possibilitam observar as 

repercussões da moral e da ética em políticas públicas, especialmente levando em 

conta o caso do FIES?  

Este estudo parte das seguintes hipóteses: 

 de maneira geral, ao que parece, a agenda de políticas públicas sofre influência 

mais incisiva da moral vigente em detrimento da ética, o que limita seus efeitos na 

geração do desenvolvimento social sustentável, pois estabelece um bem como algo 

necessariamente bom, o que por vezes faz com que o ser humano não seja um fim, 

mas apenas um meio na formulação de política pública (KANT, 2017). 

 o FIES, ao que parece, não cria oportunidades reais de ingresso ao mercado 

de trabalho, pois não está articulado a outras políticas públicas, como a diversificação 

da economia brasileira, a geração de empregos e maior direcionamento de recursos 

ao desenvolvimento de pesquisas e inovações; 

 o FIES apresenta falhas que são decorrentes da validação moral dos critérios 

utilizados em sua formulação, com viés utilitarista e liberal (MILL, 2017) e, portanto, 

que valoriza critérios quantitativos em detrimento de critérios qualitativos, o que 

proporciona, ao que parece, desenvolvimento social limitado; 

 o FIES, ao que parece, não teve os estudantes como foco principal da política 

pública; 
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Assim, este estudo tem por objetivo geral analisar as repercussões que a 

moral ou a ética mantêm na elaboração de políticas públicas e de que forma isso 

interfere na qualidade dessas políticas, nos resultados obtidos e, consequentemente, 

na geração ou não do desenvolvimento social sustentável.  

Para que o problema de pesquisa seja adequadamente respondido e o 

objetivo geral seja alcançado, este estudo possui os seguintes objetivos específicos:  

 conceituar moral e ética e contrapor esses conceitos a partir das teorias 

utilitarista e kantiana, respectivamente, de modo que haja maior entendimento sobre 

as repercussões que elas exercem sobre as escolhas dos cidadãos e, assim, na 

atuação de empresas, instituições e do Estado em todas as suas funções (legislativo, 

executivo e judiciário) e esferas de atuação (União, Estados e Municípios); 

 refletir sobre as políticas públicas no enfrentamento dos problemas públicos 

brasileiros e sua eficácia na melhoria da qualidade de vida numa escala temporal de 

longo prazo; 

 analisar o FIES enquanto política pública de democratização do acesso ao 

ensino superior e de promoção de desenvolvimento social sustentável, em 

perspectivas acadêmico-teóricas e em entrevistas com gestores universitários 

envolvidos com ela; 

 apresentar um roteiro propositivo que auxilie na formulação de políticas 

públicas éticas, relacionadas a problemas públicos legítimos e com potencial de 

geração de resultados profícuos na melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

Para isso, o estudo irá se concentrar na análise do FIES – Fundo de 

Financiamento Estudantil, política pública que surge a partir da Lei 10.260/2001 e que 

tem por finalidade a inclusão social e a democratização do acesso ao ensino superior 

no Brasil, através do financiamento de cursos superiores não gratuitos.  

A definição da política pública a ser analisada levou em consideração dois 

aspectos:  

a-) primeiramente, a partir da relevância do problema público ao qual ela 

está relacionada: em sentido lato sensu, aos desafios educacionais brasileiros como 

um todo, que perpassam por problemas de cunho social, cultural, político e 

econômico; em sentido stricto sensu, aos desafios do ensino superior no Brasil, 

diretamente relacionados aos fundamentos elitistas de sua concepção e que, 

atualmente, como será abordado, foi capturado pelos fundamentos do mercado e sua 



15 
 

doutrina liberal que valoriza os interesses particulares e privados, em detrimento da 

atuação estatal e da coletividade. Ademais, soma-se a isso a crise institucional, de 

hegemonia e legitimidade que a universidade em todo o mundo ocidental enfrenta 

(SANTOS, 2005); 

b) em segundo lugar, questões bastante particulares influenciaram essa 

escolha, senão vejamos: a área educacional sempre foi cara ao pesquisador, tendo 

em vista que sua mãe atuou por mais de trinta anos no ensino básico como professora 

e coordenadora de ensino na rede pública do Estado de São Paulo e do município de 

Franca SP, especificamente na EJA – Educação de Jovens e Adultos. A profissão 

docente parece ser vocação familiar e, atualmente, sua esposa e duas de suas irmãs 

também estão na sala de aula: sua esposa atua na rede de ensino pública do Estado 

de São Paulo - ETEC Agrícola da cidade de Franca SP; uma de suas irmãs atua como 

professora universitária e de ensino técnico profissionalizante; a outra como 

professora no ensino médio em escolas particulares nas cidades de Franca - SP e 

Ribeirão Preto - SP. Ademais, o pesquisador possui sua primeira graduação em 

Direito pela Faculdade de Direito de Franca - SP e sempre se interessou por questões 

normativas; sua segunda formação é em Filosofia pela Universidade Federal de São 

João Del Rei - MG e sua área de pesquisa esteve centrada em ética; por fim, enquanto 

funcionário de carreira do Banco do Brasil, atuou diretamente no atendimento aos 

beneficiários do FIES, sobretudo, a partir das mudanças ocorridas nessa política 

pública em 2009, e pode presenciar, num primeiro momento, a alegria dos estudantes 

e familiares ao conseguirem acessar o ensino superior, muitas vezes, sendo esse fato 

inédito na família. Por outro lado, também presenciou outro aspecto dessa política 

pública: o inadimplemento e a dificuldade em arcar com as prestações do 

financiamento estudantil, o que muitas vezes era gerado pelo fato do curso não ter 

melhorado as condições de trabalho e renda dos beneficiários.   

O problema público que dá origem ao FIES tem origem na elitização do 

acesso ao ensino superior no Brasil e, consequentemente, à perpetuação e ao 

aprofundamento da desigualdade social, tendo em vista que um ensino de qualidade 

é uma das formas mais eficazes de mobilidade social. Assim, em tese, a partir do 

momento em que cidadãos das classes sociais menos favorecidas ingressassem no 

ensino superior, haveria o acesso a melhores condições de emprego e renda e, 

consequentemente, melhorias em sua qualidade de vida. Enfim: a política pública, 

nesse caso, atuaria como vetor de desenvolvimento social.  
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Nesse ponto, faz-se necessário esclarecer que o entendimento de 

desenvolvimento que irá perpassar toda a análise deste estudo estará relacionado ao 

desenvolvimento social sustentável, aqui entendido como o alinhamento e o equilíbrio 

entre o social e o econômico. Por um lado, sem abrir mão da multiplicidade de fatores 

econômicos para o desenvolvimento, o conceito de desenvolvimento social irá superá-

lo e  estará relacionado a demais aspectos do fenômeno humano, como educação de 

qualidade, promoção da saúde, valorização da cultura, oportunidade e locais para o 

lazer, garantia de segurança física, emocional e mental, exercício das liberdades 

individuais, enfim, todo um conjunto de elementos que fazem a vida humana ser boa 

e capaz de manifestar todas as capacidades humanas, conforme o desejo de cada 

cidadão.  

Conforme Sen (2010), o desenvolvimento social se dá a partir do exercício 

de liberdades instrumentais que o autor concebe como liberdades políticas, facilidades 

econômicas, oportunidades sociais, garantias de transparência e segurança protetora. 

Por outro lado, no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável, esse conceito não 

está limitado exclusivamente à ideia de preservação do meio ambiente e das riquezas 

naturais, para que se garanta boas condições de vida para as gerações futuras; de 

igual modo não está restrita à ideia de durabilidade; o conceito aqui utilizado de 

sustentabilidade está relacionado às características que fazem com que uma política 

pública, permita que as pessoas, através de mudanças realizadas em suas vidas, 

conquistem autonomia suficiente para gerarem suas próprias condições de 

desenvolvimento no futuro, ou seja, para que as pessoas sejam capazes de se auto-

organizarem e criarem condições que resultarão em melhor qualidade de vida para si 

mesmas e para a sociedade como um todo ao longo do tempo. Então, a durabilidade 

é uma consequência da sustentabilidade e não o contrário (FRANCO, 2000). Com 

isso em mente, a democratização do acesso ao ensino superior está relacionada ao 

desenvolvimento social sustentável da seguinte forma:  

 aspectos econômicos: um efetivo maior de pessoas com acesso democratizado 

ao ensino superior teria grande potencial para o desenvolvimento econômico do país, 

na medida em que a qualificação profissional formada nas universidades ofereceria 

mão-de-obra mais qualificada ao mercado, o que poderia tornar a economia brasileira 

mais dinâmica e competitiva, atraindo mais investimentos da iniciativa privada; ainda 

nesse sentido, uma das funções da universidade é a realização de pesquisas e, a 
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partir dela, a inovação, o que, de acordo com a teoria schumpeteriana1, é vetor 

determinante do desenvolvimento econômico de um país; 

 aspectos humanos: é inegável os efeitos que o conhecimento proporciona na 

vida das pessoas e os impactos positivos que isso gera na sociedade como um todo. 

Indicadores de desenvolvimento humano, como mortalidade infantil, expetativa de 

vida e mortes por cem mil habitantes, por exemplo, apontam melhores resultados 

quando estão relacionados a indivíduos e comunidades com mais anos de estudos, o 

que impacta positivamente em indicadores de saúde e bem-estar. Ademais, uma das 

funções da universidade é formar cidadãos que sejam líderes sociais e aumentem sua 

participação política, o que impacta positivamente no fortalecimento das instituições 

políticas de um país e, consequentemente, na qualidade de sua democracia. Outro 

aspecto importante, ainda relacionado ao desenvolvimento humano, diz respeito à 

manifestação e ao uso mais adequado das potencialidades e capacidades individuais 

dos cidadãos, que a partir da formação superior tem a possibilidade de exercer uma 

atividade profissional que os satisfaçam mais e os tornem mais plenos. Isso não quer 

dizer que atividades profissionais que exigem curso superior sejam melhores que as 

demais atividades, apenas que há maiores possibilidades de escolhas e exercício de 

liberdades e, assim, maiores possibilidades de realização pessoal. Trata-se, portanto, 

de um estudo interdisciplinar, posto que irá abranger e refletir sobre as interações de 

diversas áreas do conhecimento, como educação, filosofia, sociologia, direito e 

economia.  

Conforme apresentado, o objeto desta pesquisa é o FIES, que é uma 

Política Pública voltada para a área de educação, que está diretamente relacionada 

ao desenvolvimento social. Portanto, este estudo compõe a linha de pesquisa em 

Desenvolvimento Social e Políticas Públicas do Programa de Mestrado com área de 

concentração em Desenvolvimento Regional. Entendemos que, a partir da análise de 

uma Política Pública específica, será possível colaborar para o debate das políticas 

públicas em sentido lato.  

 
1 Joseph Alois Schumpeter foi um economista e cientista político australiano e sua teoria afirma que o 
desenvolvimento econômico se dá a partir de processos revolucionários no sistema de produção, ou 
seja: inovações tecnológicas geram novas demandas que impulsionam o desenvolvimento econômico, 
pois alteram o equilíbrio econômico previamente existente (SOUZA, 2012). 
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De modo a cumprir os objetivos geral e específicos, serão utilizados neste 

estudo as seguintes estratégias metodológicas de pesquisas: 

 quanto aos procedimentos: pesquisa bibliográfica, composta do estudo dos 

livros publicados pelos autores selecionados como referencial teórico para cada área 

abordada, o que é complementado por artigos científicos que possam atualizar essas 

referências; e Documental, composta pela análise da legislação vigente relacionada à 

educação superior, como a Constituição Federal, a  lei 9.394/96 - LDB – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 2017), Lei 10.260 de 2001, que institui o 

FIES – Fundo de Financiamento Estudantil, Relatórios de Gestão Anuais emitidos pelo 

FIES, Sinopses Estatísticas Anuais da Educação Superior formuladas pelo INEP – 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais etc.; 

 quanto à natureza, a pesquisa é aplicada, tendo em vista que as teorias 

apresentadas, seja a respeito da moral e da ética, seja em relação às políticas 

públicas, são aplicadas ao fenômeno social analisado, qual seja, o FIES. Nesse 

sentido, este estudo tem caráter prático e os resultados obtidos serão utilizados de 

forma propositiva, para subsidiar a melhoria na formulação de políticas públicas; 

 quanto aos objetivos, a pesquisa é explicativa, na medida que serão analisados 

os fatores relacionados ao problema público que deu origem ao FIES, bem como se 

os resultados obtidos são ou não satisfatórios, à luz da moral, da ética e do 

desenvolvimento social;  

 quanto à abordagem: pesquisa qualitativa, a partir de dados secundários, 

sustentado por indicadores que permitam analisar a evolução de dados no tempo, 

compará-los e inferir, de que forma eles foram ou não influenciados pelas políticas 

públicas, de forma a promover significados, valores e experiências. Assim, as fontes 

pesquisadas serão o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, INEP – 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas em Educação Anísio Teixeira e ONU – 

Organização das Nações Unidas. A pesquisa qualitativa também é conduzida, a partir 

da coleta de dados primários, resultantes de entrevistas semiestruturadas feitas a 

gestores de duas instituições de ensino superior da cidade de Franca – SP, 

participantes do FIES. Essas entrevistas são compostas de perguntas abertas que, 

conforme conceitua Minayo (2001), possibilitam capturar a riqueza e a complexidade 

do fenômeno humano, composto de um vasto universo de significados, valores, 

crenças e aspirações, o que gera a oportunidade de analisar o real impacto de uma 
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política pública na vida das pessoas com maior riqueza de detalhes, o que fica 

bastante limitado e prejudicado, utilizando-se apenas as variáveis e indicadores de 

pesquisas secundárias. 

 A presente Dissertação está organizada em sete seções: 1. Introdução; 

2. Moral e ética: conceituação e contraposição de fenômenos sociais distintos, em que 

há abordagem de moral e ética a partir do entendimento de que se trata de fenômenos 

distintos, para em seguida conceituar a moral utilitarista e a ética kantiana, referenciais 

adotados nesta pesquisa para sustentar essa contraposição; 3. Política pública e 

desenvolvimento social: olhares sobre a centralidade do ser humano e a conquista de 

autonomia pelos policytakers, em que são conceituados políticas públicas e 

desenvolvimento social sustentável para, a partir das reflexões dos referenciais 

teóricos escolhidos, relacionar ambos e propor novos olhares; 4. O ensino superior e 

a política pública do FIES: desafios para a democratização do acesso e a geração de 

desenvolvimento social sustentável, em que é apresentado o histórico e 

contextualização atual do ensino superior, sobretudo no Brasil, para que se possa ter 

assertividade na definição do problema público enfrentado pelo FIES. Em seguida, é 

analisada a lei 10.260/01 e suas alterações, bem como as repercussões 

correspondentes; 5. Vozes sociais e o FIES, em que é apresentada a metodologia 

utilizada na pesquisa primária, qual seja, entrevista semiestruturada, e realizada a 

análise de seu conteúdo em linha com as teorias apresentados nas seções 

precedentes; 6 – Roteiro propositivo para a formulação de políticas públicas éticas,  

em que é apresentado um roteiro que possibilita que haja reflexões, pelos 

policymakers, durante o ciclo de políticas públicas, no sentido de ancorar a política 

pública em critérios éticos e 7 – Considerações Finais. 

A expectativa é de que este estudo colabore para a composição de 

critérios para a formulação de políticas públicas mais eficientes, eficazes, justas, 

sustentáveis e capazes de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Além de toda 

abordagem conceitual e reflexões dos temas abordados, são apresentadas 

proposições para a formulação e a avaliação de política pública que estão ancoradas 

no ideal ético kantiano e seus imperativos categóricos, que estabelecem que as 

ações: a) possam sempre valer como princípio universal de conduta; b) possam se 

tornar um princípio de uma legislação universal; c) considerem sempre a humanidade 

como fim e jamais como meio ou instrumento (KANT, 2017). 
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A expectativa é de que este estudo colabore para a composição de 

critérios para a formulação de políticas públicas mais eficientes, eficazes, justas, 

sustentáveis e capazes de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Além de toda 

abordagem conceitual e reflexões dos temas abordados, são apresentadas 

proposições para a formulação e a avaliação de política pública que estão ancoradas 

no ideal ético kantiano e seus imperativos categóricos, que estabelecem que as 

ações: a) possam sempre valer como princípio universal de conduta; b) possam se 

tornar um princípio de uma legislação universal; c) considerem sempre a humanidade 

como fim e jamais como meio ou instrumento (KANT, 2017). 
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2 MORAL E ÉTICA: conceituação e contraposição de fenômenos sociais 

distintos 

 

Na presente seção, são discutidas as concepções de moral e ética, com 

um breve apontamento histórico e o posicionamento teórico dos pensadores 

selecionados, o que fornecerá subsídios para o entendimento e a contraposição de 

ambos os conceitos. Em relação à moral, sua definição é relacionada e identificada 

com a teoria utilitarista, que tem como teóricos Jeremy Bentham (1748-1832) e John 

Stuart Mill (1806-1873). No que diz respeito à ética, a pesquisa se concentra na teoria 

de Immanuel Kant (1724-1804).  

Para facilitar a compreensão das ideias predominantes em cada uma 

das teorias escolhidas, bem como no que elas se diferenciam, a filosofia ocidental 

moderna é visualizada como sendo uma árvore do conhecimento que possui um 

tronco, do qual ramificam dois galhos principais. Um dos galhos é identificado como 

sendo a tradição racionalista e guarda relação com a metafísica platônica. O outro 

galho é identificado como sendo a tradição empirista e bebe na fonte aristotélica.  

Seja como for, a filosofia ocidental adquiriu suas características e se 

fortaleceu na idade moderna, a partir da desconstrução das teorias filosóficas 

medievais e da contestação do princípio de autoridade da Bíblia, da Igreja e de Deus, 

entendidos como fonte de dogmas. Conforme descreve Nunes, “contra o argumento 

da fé medieval a filosofia moderna recupera o conceito de RAZÃO, exaltando-a à 

supremacia da apreensão do mundo” (1987, p. 68), além de inaugurar “o que se 

evidencia em um mito da modernidade: a visão religiosa incompatível com a ciência” 

(1987, p. 68).  

O maior responsável por essa ruptura foi o filósofo francês René 

Descartes (1596-1650) a partir de sua obra Discurso Sobre o Método, de 1637, ao 

propor uma forma adequada e segura (método) para a aquisição do conhecimento, 

ao que ele denominou de dúvida metódica, lançando assim as bases do subjetivismo 

idealista e racional (NUNES, 1987). O fato é que René Descartes inaugurou a tradição 

filosófica denominada de racionalismo, que também tem como pensadores 

representativos Baruch Spinoza (1632-1677) e Gottfried Leibniz (1646-1716). 

Por outro lado, na Inglaterra, o pensamento moderno se desenvolveu 

impulsionado pelas ideias de Francis Bacon (1561-1626) e, posteriormente, através 
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da contraposição ao racionalismo continental inaugurado por Descartes. Essa 

contraposição se deu, a partir da tradição filosófica conhecida como empirismo, que 

surge no contexto de avançado progresso tecnológico da economia inglesa. Nesse 

sentido, essa filosofia procura “qualificar a realidade material para dela se apropriar” 

(NUNES, 1987, p. 70). Assim, o empirismo afirma que “não se conhece realmente 

nada nas ideias, mas sim na própria realidade” (NUNES, 1987, p. 70).  Apesar de 

Bacon ter sido o precursor dessa tradição, ela ganhou maior impulso a partir do filósofo 

John Locke (1632-1704), considerado o pai do empirismo, que recebeu o reforço dos 

pensadores George Berkeley (1685-1753) e David Hume (1711-1776).    

Mesmo sendo antagônicas, essas tradições possuem uma mesma 

característica filosófica que está na base de sustentação de ambas: o liberalismo, que, 

como o próprio nome indica, foi uma força de libertação “de todas as tiranias políticas 

e religiosas, econômicas e intelectuais, às quais ainda se aferravam as agonizantes 

tradições do medievalismo” (RUSSELL, 2017, p. 278). Na modernidade, a filosofia 

caminhou para a construção de teorias definitivas e abrangentes para a compreensão 

do homem, do mundo e do universo, criando paradigmas que abriram passagem para 

o estabelecimento da ciência moderna.  

Importante destacar que o liberalismo gerou repercussões em campos 

distintos do conhecimento e influenciou tanto teorias filosóficas como econômicas. No 

campo filosófico, o liberalismo está relacionado ao respeito ao individualismo, sendo 

que a máxima cartesiana “penso, logo existo” é uma boa representação disso, “pois 

remete a todos as suas existências pessoais como base para o conhecimento” 

(RUSSELL, 2017, p. 278).  

No que diz respeito à economia, o liberalismo “manifesta-se através do 

laissez-faire2 e a sua racionalização no utilitarismo do século XIX” (RUSSEL, 2017, p. 

278), mas é importante pontuar que suas origens podem ser remetidas ao filósofo 

Adam Smith (1723-1790), que além de sua teoria econômica clássica3, também 

 
2 O laissez-faire, que em tradução livre significa “deixe estar”, representa de forma suscinta, mas 
assertiva, o ideal do liberalismo econômico, que advoga por mínima intervenção do Estado na 
economia, ou seja, os mercados devem funcionar livremente e se autorregularem conforme suas 
próprias leis. Os fisiocratas (economistas que defenderam que a riqueza de um país surgia de suas 
terras produtivas e dos meios de produção, não do comércio, como defendiam os mercantilistas), 
escola econômica clássica do século XVIII, que se opôs à escola mercantilista, foram os precursores 
do liberalismo econômico. Para eles, o excesso de regulamentação por parte do Estado reduz a 
produtividade geral da economia. Assim, defendiam a desregulamentação, a desburocratização e a 
ausência de taxas e subsídios a setores da economia (SOUZA, 2012). 
3 Adam Smith é considerado o pai da economia moderna. Sua teoria defende que o homem é um ser 
que faz barganhas e, a partir desse entendimento, ambas as partes são beneficiadas pelas trocas 
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formulou sua Teoria dos Sentimentos Morais (1759). O fato é que a tradição filosófica 

inglesa manteve nesse período bastante proximidade com a economia, criando com 

essa área do conhecimento uma interdependência da qual ambas se serviram 

mutuamente: por um lado, as teorias filosóficas se sustentaram no fato econômico 

para se fortalecerem e se popularizarem em uma nação com vocação capitalista; por 

outro, indivíduos, governos e empresas utilizaram-se dessas teorias filosóficas para 

justificarem e ampliarem suas ações pautadas nas leis de mercado, amalgamando um 

novo padrão moral em sintonia com o mercado e suas leis “infalíveis”, que em meados 

do século XVIII, a partir da revolução industrial, apresentava-se como a melhor 

solução para o desenvolvimento das nações:  

 
Com a teoria do valor-trabalho, Adam Smith restabeleceu o importante papel 
da indústria no desenvolvimento das forças produtivas. É a indústria que gera 
economias de escala e rendimentos crescentes, neutralizadores dos 
rendimentos decrescentes da agricultura, que dependem da fertilidade do 
solo e das condições climáticas. Com essa visão, ele escreveu a sua principal 
obra e estabeleceu os princípios da Economia Política justamente quando 
transcorriam as primeiras fases da Revolução Industrial na Inglaterra e 
quando se consolidava o capitalismo industrial moderno (SOUZA, 2012, p. 
58). 
 

Diante do exposto, a escolha da teoria moral utilitarista, que compõe a 

tradição filosófica do empirismo, justifica-se em razão de suas teorias terem sido 

predominantes na formação e desenvolvimento do capitalismo moderno. Por outro 

lado, ainda geram repercussões filosóficas na filosofia contemporânea, senão 

vejamos: além do utilitarismo, ramificaram-se do galho do empirismo o positivismo, o 

neopositivismo, o pragmatismo, a dialética, correntes filosóficas que estiveram no 

centro do debate social e político do século XX e ainda na atualidade (NUNES, 1987). 

Ademais, a filosofia contemporânea no século XX resgata e reformula o utilitarismo 

através das teorias de George Edward Moore (1873-1958) e seu “conseqüencialismo 

 
existentes, pois elas só são concluídas quando há um consenso, um entendimento mútuo entre as 
partes sobre a viabilidade do negócio. Outro ponto importante de sua teoria é a defesa da divisão do 
trabalho, ou seja, da especialização, o que surgiu da observação dos processos produtivos na Inglaterra 
do século XVIII. Na divisão do trabalho, o indivíduo deixa de procurar por um único trabalho e passa a 
executar uma única tarefa, compartilhando o trabalho com outros indivíduos também responsáveis, 
cada qual, por uma única tarefa. Além disso, a partir da divisão do trabalho Smith entendia que haveria 
demanda por mão-de-obra e que todos poderiam se candidatar para executar uma tarefa, o que levaria 
à riqueza universal e a um estado de perfeita igualdade. Sua obra A riqueza das nações (1776) foi 
considerada revolucionária ao defender a mínima intervenção estatal na economia, pois toda a 
sociedade se beneficia quando os indivíduos agem livremente para atingir seus próprios objetivos. 
Nesse diapasão, também as leis de mercado e sua “mão invisível” agiriam para o equilíbrio da 
economia, como por exemplo através da lei de oferta e procura, que seria mais eficiente do que 
qualquer intervenção estatal (BUCKINGHAM, 2011). 
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ideal”, que influenciou e foi determinante nas teorias do economista britânico John 

Maynard Keynes (1883-1946)4.  

Para justificar a escolha da teoria ética kantiana, faz-se necessário 

retomar a metáfora da árvore do conhecimento filosófico ocidental. Como foi 

explicado, um de seus dois galhos foi definido como sendo o da tradição racionalista. 

Immanuel Kant não apenas faz parte dessa tradição, como a reformulou 

profundamente e inaugurou o que é denominado de idealismo alemão, dando início à 

filosofia contemporânea, tamanha a profundidade e repercussões que suas críticas 

geraram. Um dos grandes méritos desse pensador foi o de não apenas criticar a 

tradição filosófica oposta à sua (empirismo), mas propor uma verdadeira conciliação 

de ambas as tradições, pois ele não renunciou ao mundo sensível para a obtenção do 

conhecimento: 

 
A Alemanha, desde o século XVI, está econômica e politicamente atrasada 
com relação à França e Inglaterra. A este retardo histórico corresponde o 
pensamento filosófico na Alemanha. Faz somente uma crítica ideal às 
tradições anteriores sem promover uma ruptura maior, dentro das próprias 
concepções filosóficas. Era a “revolução” que a Alemanha era capaz de fazer: 
ao nível das ideias (NUNES, 2005, p. 71). 
 

 Sua teoria epistemológica, apresentada em Crítica da Razão Pura, é 

comparada, por muitos, com a revolução copernicana (RUSSELL, 2017). Isso porque, 

assim como Copérnico, Kant propõe uma inversão metodológica na relação sujeito-

objeto e rompe com a primazia da natureza sobre o sujeito. Na metafísica kantiana, a 

razão não é mais passiva e aluna da natureza, pelo contrário: a natureza passa a ser 

moldada pelas possibilidades da razão. De igual modo, a ética passa a ser 

fundamentada na razão humana e não mais na observação das leis da natureza (DA 

SILVA, 2016).  

O fato é que o ‘idealismo transcendental’ de Immanuel Kant se propõe a 

“ser a melhor solução disponível para o problema do conhecimento metafísico exposto 

 
4 A teoria keynesiana sobre macroeconomia gerou bastante repercussão no século XX, sobretudo após 
a 2ª grande guerra, pois países precisaram ser inteiramente reconstruídos, o que exigiu elevados 
gastos governamentais. Essa teoria defende uma política econômica que tem o Estado como 
protagonista na geração do desenvolvimento econômico dos países, o que é feito através de medidas 
fiscais e monetárias para influenciar nos ciclos econômicos da economia, tanto em momentos de 
recessão quanto em momentos de elevado crescimento (booms econômicos). Na década de 70, a 
teoria keynesiana declina e é bastante contestada, sobressaindo novamente a influência das teorias 
liberais na atuação dos governos. Entretanto, após as crises econômicas no início do século XXI, o que 
foi entendido como excesso de liberalismo na economia, a teoria de Keynes é resgatada como 
alternativa, mais uma vez, para o enfrentamento da recessão mundial.  
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por uma crítica da razão” (BONACCINI, 2013), o que é sem dúvidas um divisor de 

águas e dá dimensão da relevância de sua obra.  

Em se tratando especificamente de moral e ética, a quebra de 

paradigmas da teoria kantiana está, primeiramente, em propor uma regra clara, geral 

e atemporal, de ordem eminentemente prática e liberta de qualquer situação empírica 

que a condicione. A esse respeito, o próprio Kant alerta que “o pior que se pode fazer 

à moralidade é a extrairmos de exemplos” pois, de modo algum eles poderão “ditar o 

conceito de moralidade” (KANT, 2019, p. 49).  

O chamado imperativo categórico está relacionado a um conhecimento 

que ele define na Crítica da Razão Prática como sintético a priori, conceito que rompe 

com a tradicional lógica aristotélica sujeito-predicado, que determinava proposições 

analíticas como sendo a priori, enquanto as proposições sintéticas seriam 

obrigatoriamente a posteriori, por não conterem o predicado como condição contida 

no sujeito (RUSSELL, 2017). Além disso, ele integra ao imperativo categórico 

condições necessárias para se chegar à lei moral, quais sejam: a autonomia e a 

vontade determinada pelo uso puro da razão; portanto, desvinculadas de quaisquer 

demandas exteriores.  

Assim, a teoria kantiana gerou importantes repercussões filosóficas no 

século XIX, tendo em vista que as teorias posteriores aprofundaram ou contestaram 

seu idealismo transcendental: de um lado, a corrente idealista levou às últimas 

consequências a teoria kantiana pautada na razão como capaz de gerar pensamentos 

a priori ao captado pela experiência. Os pensadores representativos do idealismo 

(pós-kantianos) são Johann Gottliebe Fichte (1762-1814), Wilhem Joseph Von 

Schelling (1775-1854) e Georg Hegel (1770-1831). Do outro lado estiveram os 

representantes da corrente materialista, como Ludwim Feuerback (1804-1872), Karl 

Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895).  

De igual modo, a filosofia contemporânea no século XX subsidia-se na 

fonte kantiana, ao colocar o ser humano no centro de suas reflexões, contrapondo-se, 

por um lado, às consequências da primazia da ciência, e do outro, às consequências 

filosóficas, políticas e econômicas do utilitarismo, positivismo e materialismo 

exacerbados. Como resultado, da mesma forma que Kant, em seu tempo, procurou 

uma conciliação, o século XX testemunhou o florescimento da Fenomenologia de 

Edmund Husserl (1859-1938), em que a busca pelo conhecimento tem como ponto 

de partida o próprio ser humano e sua experiência, ou seja, o conhecimento é 
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determinado pelo que se passa na consciência a partir de uma situação concreta 

(DALL’AGNOL, 2009). Utilizando-se da fenomenologia, o principal pensador a 

escrever sobre ética foi Max Scheler (1874-1928), que procurou reabilitar uma ética 

das virtudes através da aplicação do método fenomenológico para compreender a 

moral, além de aceitar a “tese husserliana de que a fenomenologia deveria descrever 

as essências dos fenômenos e que tal descrição produziria juízos sintéticos a priori”, 

pois as pessoas “possuem uma intuição de verdades morais não-formais, por 

exemplo, da essência dos valores” (DALL’AGNOL, 2009, p.140). 

Ademais, importantes pensadores contemporâneos do século XX 

fortalecem a ética kantiana, a partir de adaptações em seus preceitos, o que gerou 

atualizações que permitiram um impulso vitalista, como é o caso de Karl-Otto Apel 

(1922-2017), Jürgen Habermas (1929-), Ernst Tugendhat (1930-2023) e John Rawls 

(1929-2002). De modo geral, mesmo acrescentando alguns elementos, os pilares da 

ética kantiana são mantidos, como o fato de se tratar de uma ética cognitivista, 

universalista e deontológica5.  

Por fim, é provável que a moral capitalista esteja na base de diversos 

problemas sociais que persistem ainda no início do século XXI, como pobreza 

extrema, subdesenvolvimento, desigualdade social tanto entre nações, quanto entre 

cidadãos do mesmo país etc. Nesse cenário, a ética kantiana continua atual e, mesmo 

sendo complementada por correntes filosóficas contemporâneas, mostra-se com 

vitalidade para trazer reflexões para o enfrentamento desses problemas, na medida 

que seus pilares são a centralidade do ser humano, a liberdade, a autonomia, a 

universalidade e a atemporalidade.  

 

2.1 CONTRAPOSIÇÃO DOS TERMOS MORAL E ÉTICA  

 

Os termos moral e ética estão relacionados às ações humanas e suas 

consequências, seja na relação das pessoas entre si, entre as pessoas e o meio 

ambiente ou entre as pessoas e as instituições organizadas, que constituem a 

sociedade, entre elas, o próprio Estado. Ou seja: ambos os termos são utilizados no 

 
5 A deontologia é identificada como teoria do dever e compõe, juntamente com a axiologia (estudo 
filosófico dos valores), a ética normativa, muito bem caracterizada pela teoria ética kantiana. Na 
deontologia a ação é mais importante que as consequências, pois o entendimento é que, se a ação é 
fundamentalmente boa, a consequência também será. Nesse sentido, a deontologia se opõe às teorias 
consequencialistas, como o utilitarismo.  
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contexto do comportamento humano; para ser mais exato, dizem respeito a um ideal6 

de comportamento humano, a uma forma ‘adequada’ de agir, seja no espaço público 

ou privado. 

O homem, por viver em um espaço delimitado, está sujeito inevitavelmente 

à avaliação de suas ações, posto que, para cada uma delas, há uma necessária 

consequência e repercussão. Em um mundo cada vez mais conectado, que requer 

um convívio multiétnico ou multicultural, os modos de agir e pensar tendem a ser 

postos em relação aos diferentes campos de experiência político-culturais nos quais 

os sujeitos estão inseridos. O fato é que o convívio com as diferenças e o respeito aos 

diferentes projetos de vida resultam do avanço da democracia pelo mundo após a 

segunda grande guerra mundial (SILVA, 2009).  

Dessa forma, a emergência de experiências culturais plurais, híbridas, 

produtoras de identidades fluidas, tende a se fortalecer, haja vista o número crescente 

de pessoas que habitam o planeta terra, cuja projeção para 2030 aproxima-se da cifra 

de 8,5 bilhões de pessoas (ONUBR, 2015). O aprimoramento das tecnologias de 

comunicação e transporte apontam para um mundo que otimizará as interações 

humanas e contribuirá para suspender valores morais concebidos, anteriormente, por 

alguns grupos sociais, como ‘universais’ ou ‘absolutos’. 

 Em virtude do recrudescimento das interações culturais, a humanidade se 

confronta frequentemente com novos dilemas ético/morais, que exigem novas 

reflexões sobre novos padrões de comportamento. Nesse contexto, a filosofia vem se 

fortalecendo e ganhando cada vez mais relevância na sociedade contemporânea por 

oportunizar uma ampliação do olhar sobre nossas próprias experiências culturais no 

tempo, as quais não se desvencilham da dimensão ético-moral que as envolvem. 

Nesse sentido, o debate realizado a respeito do padrão de conduta das 

pessoas utiliza indistintamente os termos “moral” e “ética”, desconsiderando a 

historicidade de tais conceitos. Há, até mesmo, uma tendência de unificação desses 

termos por filósofos contemporâneos. A esse respeito, um dos mais notáveis eticistas 

contemporâneos, o Professor australiano Peter Singer, teórico utilitarista, inicia sua 

obra Ética Prática afirmando:  

 

 
6 No âmbito desta pesquisa, o termo ideal é utilizado no sentido de ideia, forma ou espécie perfeita, 
mas uma perfeição desejada e possível, passível de ser eleita pela razão para se transformar em ação, 
não uma perfeição irreal e inatingível, o que aproximaria o conceito de ideal de imaginário, ilógico ou 
surreal.  
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Este livro trata de ética prática, ou seja, da aplicação da ética ou da moral -- 
usarei ambos os termos indiferentemente - a questões práticas, como o 
tratamento das minorias étnicas, a igualdade das mulheres, a utilização de 
animais para a alimentação e a investigação, a conservação do meio 
ambiente, o aborto, a eutanásia ou a obrigação dos ricos de ajudarem os 
pobres (SINGER, 1993, p. 1). 
 

Por isso, faz-se necessário aprofundar a compreensão do que seja, de 

fato, a “moral” e a “ética”, diferenciando-as, no campo filosófico, sobretudo no contexto 

do debate e da reflexão acerca das ações e interações humanas. 

Os termos moral e ética, independentemente de quaisquer definições, 

estão sempre relacionados ao comportamento humano ideal, isto é, aceito e 

reconhecido de maneira consensual. A esse respeito, Kant utiliza-se do termo ‘ética’ 

apenas na introdução dos Fundamentos da Metafísica dos Costumes, ocasião em que 

é possível perceber alguma superficialidade em sua utilização. Isso porque, logo na 

sequência, a partir do desenvolvimento de seus argumentos, esse termo é 

abandonado e substituído por outros termos que também compõe o inventário 

linguístico sobre o comportamento humano ideal, tais como costumes, moral e 

antropologia prática (KANT, 2019).  

Para exemplificar, o autor se utilizou da divisão do conhecimento proposta 

pela filosofia grega, que entedia existir três áreas distintas de atuação filosófica, quais 

sejam: a física, a ética e a lógica (KANT, 2019), sendo a ética concebida como a 

“ciência dos costumes” (KANT, 2019, p. 25). Na sequência de sua argumentação 

sobre os ramos da filosofia, Kant propõe uma subdivisão da ética ao estabelecer que 

“a parte empírica poderia ser chamada de uma antropologia especialmente prática, 

enquanto a racional seria chamada de moral” (KANT, 2019, p. 26).  

Essa definição evidencia que, para Kant, a dimensão ética é constituída por 

diferentes níveis de compreensão. Assim, a ética é, de fato, reconhecida até hoje 

como o ramo da filosofia que se ocupa dos comportamentos humanos e, portanto, 

uma ciência dos costumes, uma disciplina escolar/universitária, ou, como bem define 

o Dicionário de Filosofia, “a ciência do ser para o qual a conduta dos homens deve ser 

orientada e dos meios para atingir tal fim, deduzindo tanto o fim quanto os meios da 

natureza do homem” (ABBAGNANO, 2007).  

A análise da origem dos termos moral e ética se traduz em importante 

subsídio para compreendermos tais distinções. Enquanto a palavra moral tem sua 

origem no latim mos, o termo ética vem do grego êthos e éthos (FIGUEIREDO, 2008). 
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Para além das particularidades culturais que cada sociedade imprimiu a tais 

vocábulos, as diferenças morfológicas já sinalizam usos semânticos distintos, 

principalmente no tocante ao grego (PEDRO, 2014).  

Assim, na língua grega clássica, identificamos o vocábulo êthos [ἔθος] (com 

eta inicial) para se referir ao comportamento do homem no âmbito pessoal, privado 

íntimo ou familiar; já éthos [ἦθος] (com épsilon inicial) diz respeito à convivência do 

homem em sociedade, ou seja, aos usos e costumes vigentes em determinado tempo 

e espaço (FIGUEIREDO, 2008). Trata-se, em linhas gerais, do conjunto de costumes 

normativos da vida de um grupo social. A partir de Aristóteles, popularizar-se-á o 

emprego do adjetivo ethiké [ηθική] (que procede de éthos [ἦθος]) para se referir ao 

campo da filosofia preocupada em investigar os costumes ou as virtudes morais. 

Os romanos, por sua vez, não distinguiam êthos e éthos, porquanto 

traduziam tais vocábulos por mos (mores), dos quais advém a palavra ‘moral’. 

Adicionado a isso, identificamos, na literatura latina, os termos moralia (substantivo) 

ou moralis (adjetivo) provenientes de mos (mores). Desde a época clássica, moralis 

passa a ser a tradução de ethiké e esse uso semântico é transmitido ao latim tardio e 

ao latim escolástico. Logo, ética e moral podem ser sinônimos do ponto de vista da 

etimologia da palavra, ainda que se distingam no campo filosófico (PEDRO, 2014).  

 

2.2 MORAL: PADRÃO DE COMPORTAMENTO LIMITADO NO ESPAÇO E NO 

TEMPO  

 

A moral possui um poder moderador externo às pessoas que praticam a 

ação, que pode ser a própria família ou a comunidade. Ou seja: a moral instiga o 

estabelecimento de um ambiente de controle e vigilância exercido pelos sujeitos, 

dispostos a aprovar ou reprovar práticas e comportamentos político-culturais. Há que 

salientar, também, o forte valor temporal que a moral possui, posto que padrões de 

comportamento mudam de tempos em tempos, sendo que muitas ações que eram 

condenadas anos atrás, já não mais o são no presente.  

Outro aspecto importante a considerar é que a moral muda de um lugar 

para o outro, ou seja, cada sociedade, ou mesmo comunidade, possui sua própria 

moral. Seja como for, podemos ponderar que a moral antiga imprime uma espécie de 

padrão de comportamento aceito por determinada sociedade e que surge de seus 
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costumes; ela diz respeito, portanto, a determinado tempo histórico e local e influencia 

os sujeitos a adotar certas escolhas, práticas culturais ou visões de mundo.   

Em caráter abrangente, a moral pode moldar a personalidade das 

pessoas e ser internalizada como algo incontestavelmente bom, posto que aceito e 

validado por todos e que gera uma sensação de bem-estar social pelo cumprimento 

de um ‘dever cívico’, reforçado pelo sentimento de pertencimento ao grupo. Nesse 

sentido, a teoria dos sentimentos morais, de Adam Smith, parte exatamente desse 

pressuposto: na busca por realizar o que é melhor para si e para seu próprio negócio, 

o indivíduo estaria também realizando o que é o melhor para a sociedade, pois estaria 

maximizando resultados que afetariam positivamente a vida de outras pessoas. Isso 

está pautado em um princípio que Smith (2015) conceitua como princípio da harmonia 

dos interesses, que é uma força que harmoniza as ações individuais em prol do 

interesse coletivo. Segundo Smith, “o interesse coletivo fica assegurado quando os 

particulares procuram o benefício próprio” e o que ocorre não passa de “egoísmo 

aparente” (2015, p. 59).  

Entretanto, o agir vinculado e amparado unicamente à moral pode estar na 

base da geração de problemas sociais: ela condiciona as pessoas a uma atitude 

passiva e que mantém distanciamento com a atitude filosófica, que é uma atitude de 

contestação, reflexão e busca por novos paradigmas. 

A moral também exerce grande influência sobre a legislação de um país, 

sendo que muitos dos padrões de comportamento aceitos e validados por uma 

sociedade são materializados em suas Leis. Entretanto, há diversas normas que não 

guardam relação com as ações das pessoas, seja porque elas fizeram sentido no 

passado e já não mais fazem no momento, seja porque o Estado legislou com o intuito 

de impor um padrão de comportamento que foi considerado como necessário para o 

equilíbrio da sociedade.  

Assim, a Lei age no sentido de moldar a moral vigente e, em muitas 

situações, possui êxito nesse ínterim. Então, é possível afirmar que muitos 

comportamentos estão unicamente na esfera de influência da moral, enquanto outros 

estão na esfera de influência de ambas e, por fim, outros apenas na esfera de 

influência das Leis. A esse respeito, os gregos entendiam que uma grande quantidade 

de Leis (nómos) é sintoma de que o éthos, a moral, vigente não proporciona equilíbrio 

social e não conduz à virtude, podendo indicar uma degenerescência da sociedade, 

“pois a multiplicação literalmente anárquica de decretos, a inflação do corpo das leis 
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sob a pressão das circunstâncias pode minar a ideia de legalidade” (BILLIER, 2005, 

p. 12).  

Outro ponto importante a considerar é sobre o entrelaçamento que a 

religião possui com a moral, que, como no caso das Leis, também possui esferas 

comuns de influência. Também na religião há uma coerção exercida sobre seus 

devotos, que, nesse caso, manifesta-se por meio de punições provenientes de uma 

entidade superior e que reina em uma realidade transcendente. O fato é que a moral, 

as Leis e as religiões possuem características em comum: são normas externas às 

pessoas, dizem respeito a determinado povo e local de atuação, além de estarem 

postas à sociedade e possuírem caráter coercitivo.  

Entretanto, enquanto, na moral, as normas e a coerção são exercidas de 

forma difusa e são moldadas pelas interações e trocas de experiências das pessoas 

em sociedade, no caso das Leis e da religião, ela é exercida de forma centralizada, 

pois há uma estrutura organizada de onde emanam as normas e as sanções, ou seja, 

é um processo que ocorre de cima para baixo. Em muitas sociedades, a moral, a 

religião e o Estado se fundem e não existe qualquer diferenciação. Essa realidade foi 

sendo alterada à medida que os ideias da Revolução Francesa e do Iluminismo se 

difundiram e os Estados passaram a conceber a separação de poderes e a se 

distanciarem da influência religiosa, situação que permitiu o florescimento da 

democracia moderna (COMPARATO, 2006). 

 

2.2.1 A moral utilitarista: ações pautadas na maximização de resultados 

 

A moral utilitarista surge como consequência das teorias morais 

formuladas por Locke, Hume e Smith. De forma resumida, a teoria de Locke está 

pautada no entendimento da moral baseada em direitos naturais que são intuídos; em 

Hume, a moral está ligada aos sentimentos, emoções e paixões, descartando assim 

que a moralidade seja produto da razão; por fim, em Smith, a moral está relacionada 

à busca do sucesso individual, o que resultaria, necessariamente, em bons resultados 

para a sociedade.     

De igual modo, a teoria moral denominada Utilitarismo, que possui como 

principais pensadores John Stuart Mill (1806-1873) e Jeremy Bentham (1748-1832), 

propõe a análise das ações através da maximização de resultados que elas podem 

proporcionar às pessoas e à sociedade. Assim, quanto mais pessoas forem 
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positivamente atingidas, melhor seria a qualidade moral da ação. A cultura popular 

traduziu essa teoria através da disseminação de um profícuo ditado popular: os fins 

justificam os meios.  

Esses pensadores são de origem britânica e suas teorias tiveram, por 

conseguinte, predominância na formação das práticas aceitas no mercado capitalista, 

que surgia como substituto do mercantilismo. Então, a maximização de resultados é 

algo moralmente aceito em diversas sociedades, sobretudo nas ocidentais 

(BUCKINGHAM, 2011).  

Bentham em sua obra Uma introdução aos princípios da moral e da 

legislação, de 1789, defende que todas as ações humanas, bem como decisões 

sociais e políticas, devem ser realizadas tendo como base a busca pela máxima 

felicidade possível para a máxima quantidade de pessoas possível (BENTHAM, 

1979). Nesse sentido, Bentham acreditava que as ações humanas podiam ser 

valoradas moralmente conforme sua utilidade, ou seja: se as ações geravam prazer, 

elas eram moralmente válidas; ao contrário, se as ações geravam dor, elas eram 

moralmente inválidas. Esse entendimento é o que dá corpo ao que ele denominou de 

princípio da utilidade:  

Por princípio de utilidade entende-se aquele princípio que aprova ou 
desaprova qualquer ação, segundo a tendência que tem a aumentar ou a 
diminuir a felicidade da pessoa cujo interesse está em jogo, ou, o que é a 
mesma coisa em outros termos, segundo a tendência a promover ou a 
comprometer a referida felicidade. Digo, qualquer ação, como o que tenciono 
dizer que isto vale não somente para qualquer ação de um indivíduo 
particular, mas também de qualquer ato ou medida de governo (BENTHAM, 
1979, p. 4). 
 

Bentham postulou que “a natureza colocou o gênero humano sob o 

domínio de dois senhores soberanos: a dor e o prazer” (1979, p.3) e que a norma do 

que é certo ou errado está vinculada às causas e consequências de ambos 

(BENTHAM, 1979). A esse respeito, ele entendia a felicidade como sendo a presença 

do prazer e ausência da dor e preferia designar seu conceito de princípio da maior 

felicidade, por entender que o termo utilidade não expressa com clareza as ideias de 

prazer e dor (BENTHAM, 1979). 

Por assentar a sua teoria moral nas sensações e postular que o maior 

bem a ser buscado é o prazer e, como consequência, a felicidade, na história da 

filosofia essa teoria é designada como utilitarismo hedonista, o que remonta ao 
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epicurismo7. Então, a validade moral das ações está relacionada com as 

consequências geradas e a quantidade de felicidade que elas proporcionarão, o que 

pode estar relacionado ao agente ou à comunidade como um todo.  

Bentham não faz qualquer menção à qualidade das ações, o foco está 

na quantidade de pessoas que serão positivamente impactadas: quanto mais pessoas 

felizes, maior valor moral a ação possui. Para Bentham, a felicidade da comunidade 

era o ponto mais importante, “pois a felicidade comunitária é a soma das felicidades 

individuais” (KLEINMAN, 2014, p. 75).  

Bentham não apenas argumentou que o prazer é o padrão para a 

avaliação da moralidade de uma ação, mas também propôs uma fórmula para medir 

quantitativamente o prazer. A esse respeito, ele sistematizou o prazer a partir dos 

seguintes marcadores: intensidade, duração, certeza ou incerteza e a proximidade no 

tempo ou sua longinqüidade (BENTHAM, 1979). A essas quatro circunstâncias, ele 

acrescenta duas para avaliar as tendências futuras dos atos praticados:  

 
A sua fecundidade, vale dizer, a probabilidade que o prazer ou a dor tem de 
serem seguidos por sensações da mesma espécie, isto é, de prazer, quando 
se trata de um prazer, e de dor, em se tratando de uma dor; a sua pureza, ou 
seja, a probabilidade que o prazer e a dor tem de não serem seguidos por 
sensações do tipo contrário, isto é, de dores no caso de um prazer, e de 
prazeres, em se tratando de uma dor (BENTHAM, 1979, p.16).  

 

A fórmula proposta por Bentham possui algumas limitações e foi, 

inclusive, criticada por seu maior discípulo, John Stuart Mill. De fato, a felicidade é um 

fenômeno humano bastante complexo e, na medida em que está relacionada com o 

prazer e a dor, como o próprio Bentham defende, faz-se impossível quantificar e 

unificar para ser utilizada em qualquer cálculo matemático. Soma-se a isso o fato de 

que as análises propostas para a definição de uma ação como moralmente boa seriam 

realizadas após a ação, do contrário, é nítido que uma análise como essa é impossível 

de ser feita, pois demandaria muito tempo do indivíduo e limitaria sua espontaneidade 

e, consequentemente, sua felicidade. Ademais, tentar calcular a felicidade produzida 

antes da ação demandaria um enorme exercício de abstração:  

 
Além dessa complexidade, surgiram outros problemas e objeções ao 
utilitarismo de Bentham, como, por exemplo, o paradoxo do hedonismo. O 

 
7 O epicurismo é uma escola filosófica que tem como princípios os ensinamentos do grego pós-socrático 
Epicuro de Samos, para quem a felicidade era alcançada através de uma vida de prazer, ausência de 
sofrimento e libertação da dor. Assim, o epicurismo é definido como hedonista, na medida em que tem 
a busca do prazer como bem supremo, ou base para a felicidade. No grego, hedonê significa prazer.  
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prazer, muitas vezes, se buscado conscientemente, escapa-nos. Assim, para 
alcançá-lo, devemos, aparentemente, deixar de utilizar algo como o cálculo 
benthamita, pois se o fizermos, estaremos nos afastando dele. Fala-se, hoje, 
inclusive de um conseqüencialismo indireto exatamente para se escapar ao 
paradoxo do hedonismo: para maximizar o prazer, temos que raciocinar de 
forma não utilitarista (DALL’AGNOL, 2009, p. 80). 
 

O princípio utilitarista de Bentham também se aplica às ações do Estado, 

conforme ele mesmo defende ao explicar que “a felicidade dos indivíduos de que se 

compõe uma comunidade – isto é, os seus prazeres e a sua segurança – constitui o 

único objetivo que o legislador deve ter em vista, a única norma em conformidade com 

a qual todo indivíduo deveria, na medida em que depende do legislador, ser obrigado 

a pautar seu comportamento” (BENTHAM, 1979, p.13).  

Nesse ponto, verifica-se o posicionamento liberal de Bentham e seu 

entendimento de que o Estado deve proporcionar condições de o indivíduo agir 

moralmente: a legislação deve garantir liberdades e segurança para que os cidadãos 

possam agir e buscar a felicidade. Ele limita a atuação do legislador a dois pontos: 

prazer e segurança. Então, não há uma defesa da atuação proativa do Estado no 

sentido de promover a felicidade, isso cabe a cada cidadão, individualmente, cabendo 

à legislação também garantir que as ações individuais não gerem dor aos 

concidadãos.  

John Stuart Mill procurou vencer algumas das limitações do utilitarismo 

de Bentham e reformulou alguns de seus conceitos em sua obra Utilitarismo, de 1863, 

“onde há pouco que vá além de Bentham” (RUSSELL, 2017, p. 346). Seja como for, 

uma das primeiras preocupações foi vencer uma das principais críticas ao utilitarismo 

(e que também se aplica ao epicurismo), qual seja, a de se tratar de uma teoria ética 

desprovida de Deus e que valorizava os aspectos instintivos humanos ao se assentar 

na busca desmedida de prazeres.  

Nesse sentido, Mill reformula o princípio utilitarista e o foco de sua 

abordagem na geração da felicidade deixa de ser exclusivamente o prazer e a dor, 

agregando também outros valores intrínsecos, como as virtudes. Assim, sua teoria, 

na história da filosofia, é denominada de utilitarismo eudaimonista8.  

 
[...] tem de se admitir que, de uma maneira geral, os autores utilitaristas 
atribuíram a superioridade dos prazeres mentais sobre os corporais 
sobretudo à maior permanência e segurança, bem como à menor 
dispendiosidade, dos primeiros - isto é, às suas vantagens circunstanciais, e 
não à sua natureza intrínseca. E em todos estes aspectos os utilitaristas 

 
8 No grego, eudaimonia significa felicidade.  
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provaram completamente a sua posição, mas poderiam ter invocado a razão 
mais forte, como lhe podemos chamar, com inteira consistência. É totalmente 
compatível com o princípio da utilidade reconhecer o fato de que alguns tipos 
de prazer são mais desejáveis e valiosos do que outros (MILL, 2017, p. 16). 
 

Na moral utilitarista de Mill, portanto, há o entendimento de que as 

virtudes morais estão na base de uma vida feliz e há uma defesa de que a nobreza 

de caráter é uma condição necessária para a obtenção dos fins desejados pelo 

utilitarismo (MILL, 2017). Nesse ponto, há uma incorporação de elementos estoicos9 

ao utilitarismo, sendo que o próprio Mill defende que  

 
os utilitaristas nunca deixem de reclamar a moralidade da devoção pessoal 
como propriedade que, tanto ao estoico como ao transcendentalista, lhes 
pertence por legítimo direito. A moralidade utilitarista reconhece nos seres 
humanos o poder de sacrificarem o seu próprio maior bem pelo bem de 
outros. Só se recusa a admitir que o próprio sacrifício seja um bem. Para ela, 
um sacrifício que não aumenta nem tende a aumentar o total de felicidade é 
um desperdício. A única renúncia pessoal que aplaude é a devoção à 
felicidade - ou a alguns meios para a felicidade - dos outros, seja da 
humanidade considerada coletivamente ou de alguns indivíduos dentro dos 
limites impostos pelos interesses coletivos da humanidade (MILL, 2017, p. 
20). 
 

Um ponto sutil, mas importante na diferenciação do utilitarismo 

hedonista para o eudaimonista, é a defesa de que as pessoas não buscam somente 

o prazer, mas também a excelência moral, sendo que é exatamente nesse aspecto 

que residem as virtudes e a nobreza de caráter. Então, Mill entende que a felicidade 

é maximizada pelo que ele entende como um tipo especial de prazer, o intelectual. 

Entretanto, importante frisar que Mill não entende as virtudes como sendo boas em si 

mesmas, mas serão boas na medida do bem gerado às pessoas. (DALL’AGNOL, 

2009). 

A teoria utilitarista de Mill permite uma diferenciação entre o utilitarismo 

de ato e o utilitarismo de regra. No primeiro caso, os resultados advindos de uma ação 

são avaliados para que se possa julgar se ela é moral ou imoral, conforme a felicidade 

produzida. Já no caso do utilitarismo de regra, as ações serão avaliadas a partir do 

conjunto de regras e da utilidade que as ações realizadas em sintonia com elas são 

capazes de gerar. Ou seja: “uma ação seria correta se ela é permitida ou obrigatória, 

 
9 O estoicismo é uma escola filosófica criada pelo grego Zenão de Cítio, em Atenas, mas que logrou 
maior êxito na Roma antiga. Sua teoria sustenta que o universo é regido por uma lei natural divina e 
racional, sendo que o ser humano deveria se harmonizar com essa lei para a prática das virtudes que 
conduziriam à ética.  
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segundo uma regra que traz mais consequências boas que más” (DALL’AGNOL, 

2009, p. 88).  

Mill se esforçou para comprovar que o utilitarismo é um sistema teórico 

justo e que valoriza os direitos humanos, mas o fato é que essa abordagem é 

exatamente um dos pontos mais controversos de sua teoria e fonte de críticas. A ideia 

de justiça no utilitarismo possui uma abordagem rasa do conceito de igualdade, não 

diferenciando os contextos individuais para a aplicação da lei. Então, o direito 

individual não deve se impor ao direito da coletividade, e a felicidade deve estar ligada 

à ideia de bem-comum, “que é mais do que a soma dos bens particulares” 

(DALL’AGNOLL, 2009, p. 87).  

Essa abordagem pode gerar repercussões equivocadas sob o ponto de 

vista ético, senão vejamos: o utilitarismo entende que a lei tem validade moral 

conforme a quantidade de pessoas impactadas positivamente, o que é entendido pela 

geração de felicidade produzida. Na medida em que a percepção da felicidade da 

maioria é entendida como senso de justiça, os direitos de minorias poderiam ser 

colocados em segundo plano, sob a análise de que o os resultados são maximizados 

e, portanto, a sociedade é justa.  

Diante do exposto, é possível apreender que o utilitarismo e, por 

consequência, a moral capitalista, possuem princípios que estão em dissonância com 

anseios éticos da humanidade na contemporaneidade. Ao centrar seus esforços na 

maximização de resultados, o utilitarismo não dialoga com limitações de recursos 

naturais e, portanto, com a preservação da natureza; ao privilegiar aspectos 

quantitativos na análise do bem-comum, exclui minorias e perpetua injustiças; ao 

estabelecer, como princípio de validação moral, a felicidade, sendo esse resultado do 

prazer, sustenta a busca desenfreada pelo consumo e do imediatismo.  

 

2.3 ÉTICA: COMPORTAMENTOS IDEAIS PAUTADOS EM VALORES ATEMPORAIS 

E IMUTÁVEIS 

 

A partir da conceituação proveniente da palavra grega êthos, é possível 

relacionar a ética ao privado, à casa, ao universo estritamente pessoal do indivíduo. 

Entretanto, pode-se afirmar que até mesmo em suas ações mais íntimas as pessoas 

podem agir sob influência da moral, das Leis ou da religião. Provavelmente por isso 

Aristóteles tenha aproximado tais conceitos (êthos e éthos), dando ênfase a um tipo 
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de saber filosófico ancorado na chamada ethiké pragmatéia [ηθική πραγματεία], que 

pode ser traduzida como um exercício de investigação e reflexão sobre os costumes 

ou virtudes morais, tal como se dedica em Ética a Nicômaco. 

À luz da reflexão etimológica do vocábulo, pode-se afirmar que a ética é 

um padrão de comportamento ideal que surge no íntimo das pessoas, a partir de um 

processo racional e reflexivo que as impulsionam para uma ação boa em si mesma. 

Ao considerar a amplitude do termo ética, em decorrência dos usos do vocábulo em 

língua grega, em detrimento do termo ‘moral’, tal como concebido na língua latina, 

pode-se inferir que a ética está relacionada a determinados comportamentos que 

surgem a partir do uso da razão, portanto, trata-se de um processo íntimo e pessoal 

que está totalmente imune a coerções sociais ou liberta de qualquer influência 

exterior; ao contrário, a moral só se justifica a partir das repercussões geradas pela 

ação no contexto social.  

Sob esta ótica, a ética detém uma amplitude semântica que não a submete 

apenas a comportamentos socialmente aceitos ou a discursos que interpelam os 

sujeitos e influenciam suas mentes e corpos. Há uma esfera privada da ética que 

permite que as particularidades do ser possam ser preservadas e dialoguem com os 

costumes acordados socialmente, sem desconsiderar a natureza dos sujeitos, suas 

inclinações ou predileções.   

Platão conceitua a ética a partir da teoria das ideias, no interior da qual a 

relaciona a arquétipos ou ideias puras, ou seja, a ética estaria relacionada ao 

transcendente e não ao mundo sensível, a casos concretos ou experienciais. Assim, 

o homem, através da metafísica, possui a capacidade de acessá-la no imanente para 

pautar sua conduta, pois os arquétipos dão origem às virtudes, como a justiça, a 

coragem, a retidão, a paciência, a tolerância, a temperança etc. (BUCKINGHAM, 

2011).  

Ao seguir as diretrizes filosóficas de Platão, muitos estudiosos conceberam 

a moral em seu aspecto mutável, vulnerável, perecível e a ética como um campo 

atemporal ou imutável de valores e princípios sociais. Não haveria, por exemplo, uma 

ética oriental diversa da ética ocidental; haveria, pelo contrário, uma única ética 

universal. 
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Figura 1 – Aproximação da moral rumo à ética pelo uso da razão 

 
 

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 
 

A partir dos filósofos iluministas, o uso da razão passou a nortear as 

discussões sobre moral e ética, de tal forma que ambas passaram a ser pensadas 

sob a ótica das contingências da matéria, da observação dos fenômenos naturais 

como aportes para a compreensão dos fenômenos sociais. Sob essa linha de 

raciocínio, assim como há uma lei gravitacional geral, haveria, para Kant, por exemplo, 

leis morais universais. Kant empenhou-se em conduzir a filosofia, mais precisamente 

a metafísica, ao patamar de ciência, o que a tornava apta a produzir leis, identificar 

regularidades, a veicular ‘verdades’, respaldadas pelo rótulo da ‘ciência’. Nesse 

sentido, a moral alinha-se pouco a pouco à ética, até confundir-se com ela, ou seja, 

até se tornar um campo normativo da ética, conforme proposto na figura 1. 

 

 

2.3.1 A teoria ética kantiana: o ser humano como fim, jamais como meio 

 

A teoria ética kantiana se preocupa com a maneira ideal das pessoas 

agirem e, para isso, Kant (2017) propõe a validação dessas ações através da 

utilização de imperativos que tenham validade universal e se imponham à vontade 

das pessoas como máximas necessárias para suas ações. Então, o estudioso formula 

o que denominou de Imperativo Categórico e estabelece que a lei fundamental da 
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razão pura prática consiste em agir “de tal modo que a máxima de tua vontade possa 

valer-te sempre como princípio de uma legislação universal” (KANT, 2017, p. 49).  

A ética, para Kant (2017), possui validade universal e deve estar 

completamente desvinculada de qualquer influência empírica, ou seja: o agir pautado 

na busca de resultados particulares que beneficiem o agente, ou um grupo específico 

de pessoas em detrimento da humanidade, está associado a uma atitude antiética. 

Assim, no domínio da vontade pura, o resultado da ação não deve ser considerado, 

pois ela é boa em si mesma, independentemente do resultado. Segundo Kant (2017), 

para que uma ação possa ser considerada ética, a vontade que a originou deve estar 

desvinculada de qualquer influência externa, bem como à lei de causa e efeito, é dizer: 

a máxima que irá ancorar a ação não deve ter valor particular. De igual modo, essa 

vontade não pode estar sob influência de algum resultado futuro que possa trazer 

qualquer benefício ao seu agente (KANT, 2017). 

Um dos conceitos mais fundamentais na teoria ética kantiana é sua 

concepção de liberdade. De fato, a todo processo de determinação da ação sob 

impulso da vontade pura, pressupõe a liberdade como conceito possível e necessário. 

Isso porque, se a ética surge da independência da matéria, é porque foi possível 

exercer a vontade com liberdade, abstendo-se das contingências do mundo 

fenomênico. Então, para que a vontade pura possa se impor, é necessário que haja 

liberdade para se elevar acima das leis da natureza, como as leis de causa e efeito, 

por exemplo, as quais somos obrigados a nos curvar e não há possibilidade de, 

através da liberdade, escolhermos por infringi-las. Essa liberdade é resultante da 

autonomia da razão em relação ao mundo fenomênico e é independente do mundo 

sensível. 

Além disso, a ética kantiana exige que as ações éticas sejam universais, 

atemporais e desvinculadas de quaisquer condições empíricas. A esse respeito, Kant 

esclarece que: 

 
[...] fica claro que todos os conceitos morais têm sua origem e sua base 
totalmente a priori na razão, tanto na razão humana mais comum como 
também, em maior medida, na razão especulativa; que eles não podem ser 
extraídos de nenhum conhecimento empírico e portanto apenas casual; que 
é nessa pureza de sua origem que se situa sua dignidade, para nos servir 
como os princípios práticos mais elevados; que todas as vezes em que lhes 
acrescentamos algo empírico, também lhes retiramos suas influências 
autênticas e o valor irrestrito das ações (KANT, 2017, p. 52). 
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Ao utilizar-se o imperativo categórico para validação de uma ação como 

sendo uma lei universal, determina-se essa ação como sendo um comportamento 

ético. Esse comportamento surge de causas objetivas que, portanto, estão 

fundamentadas em princípios que possuem validade para todos os seres humanos, 

independentemente de sexo, etnia, nacionalidade, religião e, até mesmo, do momento 

histórico.  

Por outro lado, quando a vontade que impulsiona a ação não é boa em 

si mesma, mas sim boa para algum propósito, ou “boa apenas como um meio para 

alguma outra coisa, então o imperativo é hipotético” (KANT, 2019, p. 56). Assim, 

quando uma ação possui causalidade em situações empíricas e, portanto, possuem 

como causa determinante algum benefício, sensação, proteção, cautela, medo, enfim, 

qualquer valoração sensitiva, há uma vontade condicionada por um imperativo 

hipotético, que nada mais é que uma lei que não pode ser universalizada, pois fará 

sentido apenas para a pessoa em si, ou para um grupo determinado de pessoas em 

algum momento histórico. Para exemplificar, quando as pessoas agem interessadas 

em algum reconhecimento, ou quando agem para não serem condenados por uma 

Lei, ou pelo crivo popular, a vontade não é boa em si mesma, mas apenas boa como 

meio. A conduta resultante dessa ação, então, será uma conduta legal, ou moral, 

porque foi condicionada por algum benefício, por alguma coerção externa, ou pelo 

sentimento de prazer ou de dor (KANT, 2017). É até mesmo possível que essa 

conduta esteja conforme a ética sem, contudo, ser uma conduta puramente ética. O 

fato é que existem condutas que estarão no campo de influência da Lei, da moral e 

da ética, concomitantemente. O que irá determinar se a conduta foi puramente ética, 

ou não, será sua causalidade ter sido objetiva ou subjetiva, e, portanto, se se trata de 

um imperativo categórico ou hipotético. Nas palavras de Kant: 

 
O imperativo hipotético diz apenas que a ação é boa para algum propósito 
possível ou real. No primeiro caso ele é um princípio prático problemático, e 
no segundo assertório-prático. O imperativo categórico, que declara como 
objetivamente necessária a ação em si, sem nenhuma relação com qualquer 
propósito, e também sem nenhuma outra finalidade, é considerado um 
princípio apodítico-prático (KANT, 2019, p. 56). 
 

Nesse ponto, é importante que seja abordada a conceituação de Kant 

(2019) para Güte e Böse, em contraposição ao Wohl e Übel. Isso porque, de um lado, 

os termos Güte e Böse, em tradução livre bom e mau, são adjetivos e, portanto, estão 

desvinculados do resultado de uma ação. Então, uma ação validada pelo imperativo 
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categórico é uma ação boa em si mesma, independentemente do resultado que irá 

produzir. Por outro lado, os termos Wohl e Übel, em tradução livre bem e mal, são 

advérbios e, portanto, serão utilizados a partir do resultado de uma ação e a sensação 

que ela irá gerar, seja na pessoa em si, seja nas demais pessoas de um grupo, 

comunidade ou sociedade que possuem os mesmos parâmetros de aprovação ou 

desagrado. Assim, a princípio, as condutas éticas são boas, as antiéticas são más, 

enquanto as condutas morais ou legais serão boas no sentido de Wohl e as condutas 

imorais ou ilegais serão más no sentido de Übel. 

 
O próprio fim, o prazer que buscamos, não é neste último caso um bem no 
sentido da palavra Güte, mas sim no da palavra Wohl; não é um conceito da 
razão, mas sim um conceito empírico de um objeto da sensação; e se a 
primeira palavra pode explicar-se ao emprego do meio que se deve seguir 
para alcançar este fim, isto é, a ação (porque ela exige uma deliberação da 
razão), não pode convir-lhe no sentido absoluto, porquanto não é 
absolutamente boa, mas só relativamente à nossa sensibilidade, ao seu 
sentimento de prazer ou de dor; mas quando a máxima da vontade venha a 
afetar-se em virtude disso, já não é uma vontade pura, porque esta só pode 
encontrar-se onde a razão pura possa ser por si mesma prática. (KANT, 2017, 
p. 88) 
 

As ações morais são valoradas pelo resultado, portanto, não são boas 

em si mesmas, mas sim boas pelas sensações que produzem nas pessoas que com 

ela se relacionam (wohl), ou seja, passam pelo crivo da razão vulgar, e, portanto, 

sujeitas a muitas imperfeições. Nesse diapasão, termos bastante difundidos na 

sociedade, como, por exemplo, “cidadão de bem” e “bons costumes”, são 

tendenciosos e ofuscam o debate em relação ao ideal de comportamento humano, 

pois tentam vincular-se ao conceito de güte, quando, na realidade, estão relacionados 

ao conceito de wohl, na medida em que são forjados em convenções coletivas que 

carregam consigo as contingências e influências do momento em que foram 

estabelecidas.   

Por fim, para subsidiar a afirmação de que a moral se modifica e tende, ao 

longo do curso da história, a se aproximar da esfera de influência da ética, conforme 

consta da figura 1, importante mencionar o conceito kantiano de progressão prática 

que vai ao infinito. Nele, Kant explica que “a proposição da determinação moral da 

nossa natureza de não poder alcançar a completa correlação com a lei moral a não 

ser em um progresso que vá ao infinito é de maior utilidade”, tendo em vista que “para 

um ser racional, mas finito, só é possível o progresso ao infinito, na lei moral, partindo-

se dos graus inferiores aos superiores”. Em relação a isso, já nos Fundamentos da 
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Metafísica dos Costumes Kant sugere um movimento de progressão, na medida em 

que propõe a transição do conhecimento moral da razão vulgar para a filosofia moral 

popular e desta, para a metafísica dos costumes, que resulta, enfim, na crítica da 

razão pura prática. Dessa forma, há a confirmação de que a moral, enquanto ideal de 

comportamento humano que é resultado de convenções sociais e que sofre influência 

das contingências materiais como causa de sua determinação temporal, tende a 

aumentar a intersecção que mantém com a ética na medida em que o homem melhora 

suas condições de vida e pode, portanto, aumentar o uso da razão na determinação 

de sua vontade para a realização de suas ações. Aliás, devido a correlação e forte 

influência que a moral mantém com a Lei de determinado povo, quanto maior a 

intersecção da moral com a ética, menor a necessidade de dispositivos legais para 

reger a vida em sociedade, posto que as pessoas irão se vincular ao ideal de 

comportamento humano preconizados pela ética por livre iniciativa, obrigados pela 

coação interna e na prática do dever pelo dever.  

Assim, a humanidade deve priorizar os comportamentos eleitos no 

domínio puro da razão, posto que eles são éticos e, assim, universais, atemporais e 

bons em si mesmos. Portanto, esses comportamentos são capazes de conduzir a 

humanidade para um estágio mais elevado de respeito mútuo entre as pessoas e de 

contenção em suas práticas de consumo, preservando, assim, os recursos naturais e 

sua existência para as gerações futuras. Por outro lado, esses comportamentos irão 

condicionar melhores políticas públicas, o que realimenta o processo, posto que, 

quanto melhores as condições de vida das pessoas, mais aptas estarão para agir com 

liberdade e autonomia e, portanto, sob influência da vontade boa em si mesma, pois 

estarão mais preparadas para superar as contingências da matéria, o que amplia as 

possibilidades de geração de desenvolvimento social sustentável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

3 POLÍTICA PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SUSTEN-

TÁVEL: olhares sobre a centralidade do ser humano e a conquista de 

autonomia pelos policytakers 

 

Nesta seção, discutem-se preceitos sobre políticas públicas, 

perpassando pelas concepções dos elementos que as constituem, tendo como 

principais subsídios teóricos Howlett, Ramesh e Perl (2013) e Secchi (2013; 2016), 

porque, especialmente no que tange à formulação de uma política pública, trazem 

critérios que dão o necessário suporte para o entendimento desse fenômeno social e 

se alinham com os objetivos do presente estudo.  

Também são contemplados estudiosos que tratam de desenvolvimento 

e, em particular, desenvolvimento social e sustentável, em Sen (2010; 2011), Furtado 

(2013), Franco (2000), Veiga (2010) e Sachs (2009), por colocarem como objeto de 

estudo o ser humano e melhores oportunidades e condições de vida.  

 

3.1 POLÍTICA PÚBLICA: O ENFRENTAMENTO DE PROBLEMAS PÚBLICOS POR 

ATORES POLÍTICOS E SUAS REPERCUSSÕES. 

 

Uma melhor compreensão do que seja política pública, bem como das 

repercussões associadas, passa, antes, por um correto entendimento do termo 

política, pois na língua portuguesa há uma única palavra para designar fenômenos 

diferentes. Já a língua inglesa possui dois termos distintos, o que facilita a 

compreensão: politics e policy. 

Por um lado, o termo política (politics) remete ao relacionamento entre 

as pessoas pela busca e manutenção do poder na sociedade, bem como na busca e 

manutenção de influência e prestígio pessoal, de um grupo social ou, ainda, de uma 

ideologia. Nesse sentido, a política pode estar relacionada à prática da cidadania, ao 

exercício democrático e, até mesmo, à imposição de um regime autoritário. Assim, 

essa abordagem dá uma dimensão do ser humano enquanto ser social e seu lugar de 

fala é a polis, ou seja, a sociedade organizada e governada, e a política é um 

instrumento de construção, realização e manutenção do contrato social10. Conforme 

 
10 O uso do conceito de contrato social remete à obra do filósofo francês Jean-Jacques Rousseau 
(1712-1778), Do contrato social (1762), na qual ele conceitua que a vida em sociedade se dá através 
de um pacto entre os cidadãos, que renunciam a algumas liberdades e direitos individuais. Assim, eles 
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explica Secchi (2013), “a ciência política tradicional sempre encarou as policies como 

um resultado das dinâmicas de enfrentamento, disputa de poder e resolução de 

interesses entre atores (politics)” (p.24).  

A outra dimensão do termo política (policy) diz respeito à organização -

normas, entendimentos, valores etc. - que dirige e orienta decisões para a ação e 

realização, podendo estar relacionado tanto ao público quanto ao privado. Exemplos 

de utilizações desse termo na acepção de policy podem ser observados em 

expressões como: políticas públicas, política de educação superior, política de 

relacionamento com clientes, política de contratação de uma empresa etc. (SECCHI, 

2013).   

Nesta pesquisa, o termo utilizado é na acepção de policy e, mais 

especificamente, na esfera de atuação do Estado enquanto formulador de política 

pública – public policymaker. Seja como for, há relação direta entre politics e policy, 

sendo fenômenos interligados e que se retroalimentam, tendo em vista que a política 

(politics) gerará repercussões na política pública (public policy), sobretudo na 

formação da agenda de políticas públicas, enquanto as publics policies também 

repercutem na politics na medida em que determinam o comportamento dos atores 

políticos (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013). Ou seja: os políticos (prefeitos e 

vereadores na esfera do poder municipal, por exemplo), por serem policymakers, 

podem lançar mão de políticas públicas para executar suas promessas eleitorais e a 

sociedade avaliará sua performance conforme as repercussões dessas publics 

policies.  

 A conceituação de política pública não é pacificada na ciência política e 

há divergências em relação a seus atores, formas de manifestação e suas dimensões. 

Uma das conceituações clássicas de política pública é apresentada por Thomas Dye, 

que afirma que “política pública é tudo o que um governo decide fazer ou deixar de 

fazer” (DYE, Thomas, in HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 6). Talvez pela 

simplicidade e concisão, ao mesmo tempo em que essa conceituação se mostra 

assertiva em alguns aspectos, também aponta caminhos para divergências, ao que 

Secchi (2013) apresenta como “nós conceituais”.  

O primeiro nó conceitual estaria relacionado aos atores políticos da 

policy-making (formulação de políticas públicas). De fato, o conceito apresentado por 

 
depositam sua confiança em uma autoridade central, o Estado, que tem por dever protegê-los e prover 
boas condições de vida.   
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Dye limita a política pública à esfera de atuação de atores governamentais, posição 

também defendida por Howlett, Ramesh e Perl (2013). Esse entendimento compõe a 

abordagem estatista ou estadocêntrica (state-centered policy-making) (SECCHI, 

2013). Assim, para essa abordagem, o que determina se uma policy é pública é o 

protagonismo do Estado na policy-making, o que se dá pela “superioridade objetiva 

do Estado em fazer leis, e fazer com que a sociedade cumpra as leis” (SECCHI, 2013, 

p. 2).  

Por outro lado, a visão multicêntrica defende que, a partir do conjunto de 

normas e dentro do aparato institucional e legal do Estado, é possível que atores não 

estatais – “organizações privadas, organizações não governamentais, organismos 

multilaterais, redes de políticas públicas (policy networks)” (SECCHI, 2013, p.3) - 

tomem decisões e formulem ações direcionadas à coletividade (público) e, portanto, 

são atores de public policy-making. Compõe essa visão  

 
[...] as teorias da governança pública (Rhodes, 1996; Goodin, Rein e Moran, 
2008), da coprodução do bem público (Denhardt, 2012) e das redes de 
políticas públicas (Börzel, 1997; Klijn, 1998), em que Estado e sociedade se 
articulam em esquemas espontâneos e horizontais para a solução de 
problemas públicos (SECCHI, 2013, p. 3). 

 

O que irá diferenciar fundamentalmente ambas as abordagens não é 

simplesmente a participação de um ator não estatal no processo de política pública, 

mas sim o fato de que a abordagem estatista não confere a atores privados a 

possiblidade de liderar e decidir no âmbito da public policy-making, enquanto a 

abordagem multicêntrica entende que sim, um ator não estatal pode ter esse 

protagonismo.  

O segundo nó conceitual está relacionado à afirmação de que política 

pública também é omissão ou negligência por parte dos atores políticos. Há bastante 

divergência em relação a essa abordagem, pois carrega consigo uma banalização do 

que constitui uma política pública, na medida em que a passividade dos atores 

políticos em relação aos problemas sociais abrangeria uma infinidade de situações e 

isso faria com que fosse “impossível visualizar a implementação da política pública, 

bem como seria impossível distinguir entre os impactos da política pública e o curso 

natural das coisas, a casualidade” (SECCHI, 2013, p. 6).  

 Howlett, Ramesh e Perl esclarecem que, para que uma omissão seja 

considerada política pública é necessário que haja uma deliberação por parte do ator 
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político, que eles definem como sendo uma decisão negativa, “como no caso em que 

um governo decide não aumentar impostos e deixa de prover fundos adicionais para 

as artes, serviços de saúde ou alguma outra área política de interesse” (2013, p. 7). 

Secchi (2013), por sua vez, refuta essa possibilidade, afirmando que 

política pública é uma deliberação para a ação. Nesse sentido, situações de omissão 

estariam relacionados a etapas do ciclo de políticas públicas, como no caso em que 

atores políticos se negam a executar ações já previstas e que foram deliberadas no 

escopo de formulação da política pública. Situações de omissão também 

condicionam, em diversas situações, a ausência de inclusão de um problema público 

na agenda, o que impede que haja deliberação em relação a ele.   

 Por fim, o terceiro nó conceitual está relacionado às dimensões das 

políticas públicas e o entendimento do que, na infinidade de normas, estratégias, 

diretrizes e programas, constituiria de fato uma política pública. Há correntes que 

limitam a política pública a macrodiretrizes estratégicas ou a conjuntos de programas. 

Para essa abordagem, a política pública “é estruturante, e os programas, planos e 

projetos são apenas seus elementos operativos, não podendo ser considerados 

políticas públicas individualmente” (SECCHI, 2013, p. 7). 

Para Secchi, as políticas públicas são tanto “as diretrizes estruturantes 

(de nível estratégico) como as diretrizes de nível intermediário e operacional” (2013, 

p.7), refutando os critérios que se apoiam no nível operacional de uma diretriz para 

determinar o que seja, ou não, uma política pública.  

Nesse sentido, para reforçar sua defesa, ele traz um exemplo que se 

alinha a esta pesquisa:  

 
No Brasil, temos um modelo de educação superior baseado na oferta gratuita 
por meio de universidades públicas estatais, e a oferta paga por meio de 
universidades privadas e públicas não estatais (exemplo: comunitárias, 
confessionais etc.). Esta é uma política públicas estruturante (estratégica) 
dirigida para o enfrentamento de um problema público: a necessidade de 
formação técnico-científica dos brasileiros. Dentro desse modelo de 
educação superior, o governo pode ter várias políticas de nível intermediário, 
por exemplo, uma política de expansão da oferta pública (...), que pode ser 
destrinchada em várias políticas públicas: REUNI (expansão da oferta de 
cursos em universidades federais), PROUNI (concessão de bolsas para 
alunos estudarem gratuitamente em universidades particulares) FIES 
(financiamento estudantil), UNABERTA (ampliação da oferta pública e ensino 
a distância) e a criação de Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia” (SECCHI, 2013, p.7). 
 

Como se vê, uma política pública não existe de forma isolada de outras 

políticas públicas, ao contrário: há uma relação sistémica entre diversas políticas 
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públicas, que se relacionam e se sustentam mutuamente. Assim, pode-se aventar que 

o fracasso de uma política pública esteja relacionado ao isolamento que ela mantém 

com demais políticas públicas ou por ser dependente da resolução de problemas 

públicos que não entram na agenda.  

O exemplo anterior é composto por políticas públicas que se relacionam 

dentro de uma mesma área de atuação do Estado, qual seja, a educação. Entretanto, 

em muitas situações a dependência entre as políticas públicas se dá em uma 

dimensão que extrapola uma única área, como é o caso do próprio FIES, que mantém 

relacionamento, interdependência e gera repercussões na economia, saúde etc., por 

exemplo.    

Após abordar os nós conceituais apresentados por Secchi (2013), que 

surgem de uma das definições clássicas de política pública, é possível ter maior 

assertividade no estabelecimento do que constitui uma política pública e delimitar o 

entendimento conforme alguns elementos que foram abordados.  

Nesse sentido, pode-se afirmar que políticas públicas estão relacionadas 

às deliberações de um ator político, ou de atores políticos, para uma ação; além disso, 

essa deliberação é um ato consciente desses atores e, portanto, omissões não 

constituem em si uma política pública, estando relacionadas apenas a alguma etapa 

específica do ciclo de políticas públicas; de igual modo, uma “consequência não 

intencionada de uma política [...] não é considerada política pública, mas meramente 

um subproduto inesperado desta, que em alguns momentos pode ser benéfico e em 

outros, não” (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 7). Para complementar esse 

entendimento, a conceituação de Willian Jenkins mostra-se assertiva ao afirmar que 

a política pública é  

 
[...] um conjunto de decisões inter-relacionadas, tomadas por um ator ou 
grupo de atores políticos, e que dizem respeito à seleção de objetivos e dos 
meios necessários para alcançá-los, dentro de uma situação específica em 
que o alvo dessas decisões estaria, em princípio, ao alcance desses atores 
(JENKINS, 1978, in HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p .8). 
 

Essa abordagem amplia o entendimento em relação à deliberação para 

a ação no âmbito da policy-making, esclarecendo que isso não está relacionado a 

uma única decisão, mas sim a uma série de decisões. Ademais, Jenkins (1978) 

acrescenta a ideia de capacidade dos atores políticos como um fator importante para 

o sucesso da política pública, na medida em que pode haver limitação de meios tanto 

para a deliberação em si, quanto para a execução das ações previstas. Por fim, dessa 
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abordagem pode-se concluir que, para Jenkins (1978), a policy-making pública é “um 

comportamento orientado para o alcance de objetivos, uma vez que, em sua definição, 

as políticas públicas são decisões tomadas por governos que definem um objetivo e 

determinam os meios para alcançá-los” (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 9). 

Diante do exposto, constata-se que a conceituação de política pública 

passa por elementos que também precisam ser corretamente compreendidos: os 

atores políticos, os problemas públicos e o ciclo de políticas públicas.  

 

3.1.1 Atores políticos: atuação na arena política que geram repercussões em políticas 

públicas 

 

Por se tratar de um processo dinâmico e composto por etapas (policy 

cycle), que serão melhor detalhadas adiante, a política pública é o resultado da 

intervenção de inúmeros atores que agem na arena política.  

O uso da palavra ator para designar os indivíduos, grupos ou 

organizações que exercem influência na política pública, remonta à ideia de pessoas 

que desempenham um determinado papel, assim como no teatro, sendo que a palavra 

arena está relacionada ao lugar onde ocorre a atuação desses personagens, no caso, 

a polis, a sociedade organizada e estabelecida por um pacto social.  

Assim, um ator político é uma pessoa que exerce um papel capaz de 

influenciar, direta ou indiretamente, o processo de política pública, seu conteúdo e 

resultados:  

São os atores que conseguem sensibilizar a opinião pública sobre problemas 
de relevância coletiva. São os atores que têm influência na decisão do que 
entra ou não na agenda. São eles que estudam e elaboram propostas, tomam 
decisões e fazem que intenções sejam convertidas em ações (SECCHI, 2013, 
p. 99). 

 

Para exemplificar o que se traduz, na prática, por atores políticos, pode-

se citar os atores individuais, como os políticos, os funcionários públicos que 

trabalham na estrutura do Estado (burocratas), os magistrados, lideranças 

empresariais e os formadores de opinião; bem como os atores coletivos: grupos de 

interesse e organizações que agem intencionalmente na arena política (SECCHI, 

2013).  

São várias as arenas onde os atores políticos irão atuar, de modo que 

cada uma dessas arenas é composta por atores diversos, o que é resultado de fatores 
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territoriais e dos resultados e impactos que serão gerados em determinados 

indivíduos, grupos ou comunidades. Assim, os atores políticos que irão atuar na arena 

política da área da educação serão diferentes dos atores que atuarão nas arenas 

políticas da saúde pública ou da segurança pública, por exemplo. 

Secchi (2013) individualiza determinados atores políticos por entender 

que eles são relevantes para a análise de políticas públicas em um ambiente 

democrático, conforme segue:  

a) Políticos: tendo em vista que os políticos são representantes eleitos 

pelo povo para agir em prol de seus interesses, eles possuem 

legitimidade para fazer com que os problemas públicos de seus 

representados entrem na agenda de políticas públicas, bem como 

possuem os meios necessários para normatizar e canalizar recursos 

para essa policy; 

b) Designados politicamente: são pessoas indicadas pelos políticos 

eleitos para exercerem cargos de confiança ou cargos 

comissionados dentro da estrutura governamental. Via de regra, 

esses cargos são de chefia, direção ou assessoramento. Enquanto 

os cargos comissionados podem ser exercidos apenas por 

servidores públicos concursados, os cargos de confiança podem ser 

ocupados também por pessoas de fora da administração pública; 

c) Burocratas: são os servidores que compõe o corpo funcional da 

administração pública e que possuem as seguintes características: 

ingresso na carreira pública através de processo seletivo (concurso 

público), estabilidade de emprego, conhecimentos técnicos, 

experiência e atuação hierárquica. São fundamentais no processo de 

políticas públicas, pois devem agir de forma eficiente, neutra e ativa, 

independentemente de ideologias governamentais. São servidores 

do Estado e visam o bem-comum, e não funcionários de um 

determinado governo; 

d) Juízes: os magistrados geram repercussões em diversos 

momentos do ciclo de políticas públicas. Na medida em que 

interpretam as leis em diferentes contextos sociais, os juízes têm a 

capacidade de sensibilizar os atores para determinado problema 

público. Por outro lado, através da obrigação de fazer, as sentenças 
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impulsionam atores à ação e resolução de problemas públicos que 

muitas vezes não entrariam na agenda de políticas públicas; 

e) Grupos de Interesses: são grupos formados formal ou 

informalmente para pressionar e influenciar as decisões de 

governantes e, assim, as políticas públicas. Esses grupos, muitas 

vezes formados por pessoas influentes e empresas, podem possuir 

recursos financeiros disponíveis e contar com lugar de fala 

privilegiado. Um exemplo de grupo de interesse está na associação 

de instituições de ensino superior para pressionar em relação a 

alterações na legislação do ensino à distância, ou em relação às 

normas do FIES. Nesses casos pode ocorrer do ator político ser 

também o beneficiário da política pública; 

f) Partidos Políticos: diferentemente dos grupos de interesse, trata-

se de organizações formais que participam do processo eleitoral para 

exercer diretamente o poder e a administração do Estado. Assim, 

influenciam diretamente no processo de formação da agenda de 

políticas públicas, canalizando os interesses da sociedade; 

g) Meios de Comunicação: também chamados de mídia, são 

empresas de comunicação como jornais, revistas, canais de 

televisão e rádio. Possuem capacidade de influenciar e sensibilizar a 

opinião pública e, assim, podem ser determinantes no ciclo de 

políticas públicas, sobretudo na formação de agenda e na avaliação.  

h) Think tanks: são institutos de pesquisa que geram informações e 

novos conhecimentos para o ciclo de políticas públicas, 

especialmente para a formulação, decisão e avaliação. 

Diferentemente de pesquisadores acadêmicos, que produzem 

conhecimentos teóricos, o think tanks estão diretamente ligados a 

policy-making, ou seja: seus conhecimentos dizem respeito a 

problemas públicos e possuem uma aplicabilidade imediata. 

Exemplos de think tanks são o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) e o Sistema Estadual de Análise de Dados de São 

Paulo (Fundação SEADE); 

i) Policytakers: são as pessoas destinatárias e beneficiárias das 

políticas públicas e, por serem dispersas, em grande número, 
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desorganizadas e sem liderança formal, possuem baixa capacidade 

de se articularem para agir ativamente no ciclo de políticas públicas. 

Em função disso, possuem como característica a passividade, pois, 

na arena política, são mais influenciados do que influenciadores. 

Assim, muitas vezes suas vozes são amplificadas através dos grupos 

de interesses, como sindicatos, associações e pela mídia;  

j) Organizações do terceiro setor: se o Estado é conhecido como 

“primeiro setor” e as empresas são o “segundo setor”, as 

organizações do terceiro setor são instituições não governamentais, 

empresas privadas sem fins lucrativos, que agem em prol da 

sociedade e essa característica as diferenciam dos grupos de 

interesse, que agem em interesse próprio. As organizações do 

terceiro setor possuem um papel de complementação do primeiro 

setor, em setores de atuação em que são observadas lacunas de 

atuação, tanto pelo poder público, quanto do segundo setor. O 

terceiro setor teve relevância, por exemplo, para a expansão de 

vagas no ensino superior brasileiro ao longo do século XX.  

Os atores levam para arena política inúmeros elementos que dizem 

respeito a seus próprios interesses, que por sua vez sofrem repercussões de um 

intrincado conjunto de ideias, ideais, valores, ideologias, paradigmas políticos, 

sentimentos públicos etc., o que “tendem a afetar a percepção de legitimidade ou 

justeza de certos cursos de ação” (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 58): 

 
Muita teorização recente reflete esse entendimento de que tanto os atores 
quanto as instituições e as ideias que eles sustentam exercem um papel 
significativo no sentido de influenciar a evolução e os resultados dos 
processos político-administrativos. Os indivíduos, grupos e classes 
engajados no processo político certamente têm seus próprios interesses, mas 
o modo como os interpretam e perseguem seus interesses e os resultados 
de seus esforços são modelados pelos fatores institucionais e pelas ideias 
(HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 58). 
 

Como exposto, são vários os atores políticos que irão influenciar as 

etapas do ciclo de políticas públicas. Esses atores se encontram na arena política e 

nela interagem, medem forças e buscam formas de sobrepor seus próprios interesses 

aos dos demais. Há, muitas vezes, um desequilíbrio de forças entre os atores. Isso 

porque alguns deles agem diretamente de dentro das estruturas de poder do Estado, 

como é o caso dos políticos, burocratas e partidos políticos; enquanto outros possuem 
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boa estrutura organizacional e fontes de recursos canalizadas para seus interesses 

na arena política, como é o caso dos grupos de interesses: 

 
Os grupos de interesses influenciam: a) o reconhecimento ou encobrimento 
de problemas públicos, utilizando canais privilegiados aos meios de 
comunicação e as instâncias de poder governamental; b) a prospecção de 
soluções, apresentando metodologias de controle do problema, de forma a 
não afetar seus interesses; c) a tomada de decisões, pressionando direta ou 
indiretamente os tomadores de decisão; d) a implementação das políticas 
públicas, influenciando os agentes implementadores; e) a avaliação das 
políticas públicas, sublinhando diante da opinião pública a eficácia ou 
ineficácia das políticas públicas (SECCHI, 2013, p.110).   
 

Por outro lado, há atores que possuem influência limitada na arena 

política e, portanto, suas ideias, ideologias, valores e sentimentos políticos podem não 

ser adequadamente representados nas políticas públicas. É o caso, por exemplo, dos 

policytakers, ou seja, os beneficiários de políticas públicas, que na maioria das vezes 

exercem sua influência apenas indiretamente e ficam na dependência de outros 

atores, como a mídia, os sindicatos, as organizações do terceiro setor e os próprios 

políticos. Seja como for, haverá filtros e as necessidades identificadas serão 

remodeladas na arena política conforme o enfrentamento de forças dos diversos 

atores que nela agem.    

Entretanto, é importante observar que, em alguns contextos, os atores 

políticos poderão ser, também, policytakers e, nesse sentido, agirão na arena política 

inteiramente em benefício próprio. É o que ocorre, por exemplo, quando as 

universidades pressionam o governo para que ocorram mudanças na legislação do 

FIES para que essa política pública passe a contemplar os cursos superiores à 

distância. Ora: nesse cenário, há que se questionar se o estudante será de fato um 

policytaker ou apenas um objeto para o atingimento de um fim, que no caso é a 

elevação da rentabilidade das instituições de ensino superior não gratuitas. Assim, 

pode-se aventar que as universidades, que são atores políticos importantes para a 

execução dessa política pública, seriam também os policytakers e os maiores 

beneficiados com essa alteração.  

Situações como essa podem resultar de uma definição inadequada dos 

beneficiários da política pública, bem como do distanciamento da política pública e o 

problema público que se busca sanar. Seja como for, na medida em que o ser humano 

deixa de exercer a centralidade como policytaker, que passa a ser protagonizado por 

grupos empresariais que, naturalmente, buscam lucros e colocam os estudantes como 
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objetos ou produtos nessa realização, há alinhamento com a moral utilitarista e 

distanciamento com a teoria ética kantiana.   

 

3.1.2 O ciclo de políticas públicas: fases interdependentes do processo de políticas 

públicas 

 

O ciclo de políticas públicas (policy cycle) está relacionado às diversas 

fases que compõe o processo de elaboração de políticas-públicas (policy-making 

process). Embora seja um valioso instrumento para o estudo das políticas públicas, 

permitindo maior organização, clareza e assertividade na análise desse fenômeno, o 

que ocorre na prática é que o ciclo de políticas públicas não se materializa 

formalmente, é dizer: uma fase que na teoria deveria ser a primeira a compor esse 

ciclo, como a identificação do problema público, pode muitas vezes acontecer após a 

tomada de decisão (SECCHI, 2013). 

Howlett, Ramesh e Perl (2013), apresentam o ciclo de políticas públicas 

em cinco estágios: montagem da agenda, formulação de políticas públicas, tomada 

de decisão, implementação e avaliação de políticas públicas. Nessa abordagem, a 

definição do problema público compõe a montagem da agenda, ou seja, não seria 

uma das fases desse ciclo.  

Por outro lado, Secchi (2013) entende que o ciclo de políticas públicas é 

composto de sete fases interdependentes que se complementam, ou seja: elas não 

são formalmente delimitadas, mas se inserem em uma dinâmica em que elementos 

de uma fase se comunicam com outras, sendo possível, inclusive, que alguma dessas 

fases não ocorra. Assim, ele identifica essas fases como: a) identificação do problema; 

b) formação da agenda; c) formulação de alternativas; d) tomada de decisão; e) 

implementação; e) avaliação e f) extinção.  

Esta pesquisa coaduna com o entendimento de que o problema público 

é uma das fases do ciclo de política pública e precede a formação da agenda. São 

inúmeros os problemas públicos e muitos sequer irão entrar na agenda. O fato de um 

problema público não entrar na agenda não quer dizer que ele não exista, mas 

simplesmente que os atores políticos que participam da formação da agenda não o 

elegeram para compô-la.  
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3.1.3 Problema Público: novos olhares para a realidade e o desejo de mudança 

 

Se uma política pública envolve deliberação para uma ação, isso 

pressupõe que os atores políticos almejam o atingimento de objetivos que estão 

relacionados a uma realidade social que se deseja mudar. Então, pode-se aventar que 

uma política pública existirá na medida em que haja problemas que devam ser 

resolvidos, sendo que “o conceito de política pública está vinculado à tentativa de 

enfrentamento de um problema público” (SECCHI, 2013, p. 9). 

Conforme afirma Secchi (2016), o problema público é uma realidade 

intersubjetiva, ou seja, ele ganha materialidade na medida em que uma quantidade 

ou qualidade considerável de cidadãos tomam consciência dele e sentem-se 

incomodados com essa situação. Assim, o problema público é a distância entre “o 

status quo e uma situação ideal possível para a realidade pública” (SECCHI, 2016, p. 

5): 

O problema público está para a doença, assim como a política pública está 
para o tratamento. Metaforicamente, a doença (problema público) precisa ser 
diagnosticada, para então ser dada uma prescrição médica de tratamento 
(política pública), que pode ser um remédio, uma dieta, exercícios físicos, 
cirurgia, tratamento psicológico, entre outros (instrumentos de política 
pública) (SECCHI, 2016, p. 5). 

 

Secchi (2016) defende que um problema público surge em um contexto 

de alteração da percepção dos cidadãos em relação à realidade, o que pode ocorrer 

em três situações:  

a) quando há uma deterioração do status quo, o que pode ser 

identificado por um enfraquecimento do contrato social que pode 

gerar um verdadeiro trauma, como uma catástrofe ambiental de 

grandes proporções causado por uma grande empresa de 

mineração, por exemplo;  

b) quando os cidadãos passam a vislumbrar uma oportunidade de 

melhoria na sociedade, o que pode ser impulsionado por novas 

descobertas científicas, ou por comparações com realidades 

existentes em outras sociedades (benchmarks);  

c) quando ocorre uma mudança na percepção intersubjetiva dos 

cidadãos, o que não está relacionado, necessariamente, a nenhuma 

alteração objetiva do status quo, tampouco há alteração na situação 
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ideal vislumbrada. Um exemplo disso está na prática de bullying, que 

por muitos anos foi encarada com naturalidade dentro das escolas, 

nos núcleos familiares e rodas de amigos, mas que hoje é 

profundamente condenável e pode, inclusive, ser enquadrado em 

uma das tipificações do código pena brasileiro, como no artigo 140 

do capítulo V (dos crimes contra a honra). 

A partir dessa compreensão, é relevante esclarecer que a política pública 

do FIES está inserida num contexto maior: o ensino superior brasileiro e os diversos 

desafios que ele apresenta, compreensão necessária para que se determine 

corretamente o problema público. 

 Há diversos problemas relacionados ao ensino superior brasileiro, 

dentre os quais é possível citar: o baixo percentual de matrículas dentre os jovens de 

18 a 24 anos, o déficit de aprendizagem com que os estudantes ingressam nos cursos 

superiores, a fragilidade da democratização no acesso ao ensino superior, o elevado 

percentual de participação do setor privado na oferta de vagas etc.  

Além disso, há problemas que surgem do próprio contexto de crise 

vivenciado pelo ensino superior não só no Brasil, como será abordado na seção 4: as 

crises de hegemonia, legitimidade e institucional (SANTOS, 2005). Ademais, observa-

se que o ensino superior absorve repercussões de um contexto ainda maior, que é o 

sistema de ensino, de forma abrangente, sobretudo no que diz respeito à baixa 

qualidade do ensino básico.   

Assim, o problema público que o FIES se propõe a solucionar surge 

como resultado de outros problemas, como a predominância de IES não gratuitas na 

oferta de vagas, que por sua vez surgiu (pelo menos de forma indireta) da tentativa 

de democratizar o acesso ao ensino superior e, assim, resolver o problema da crise 

de legitimidade.  

Seja como for, o problema público que o FIES tem a pretensão de 

resolver é a desigualdade de condições no ingresso e permanência dos estudantes 

ao longo do ensino superior, realizando essa tarefa através da atenuação do aspecto 

financeiro como um fator impeditivo para que o estudante possa obter seu diploma 

universitário. Ele é apenas atenuado porque a fragilidade financeira dos estudantes 

pode gerar outras dificuldades, como longas jornadas de trabalho, vulnerabilidade 

alimentar, dificuldades de deslocamento etc., fatores que também podem afetar, de 

alguma forma, o sucesso do estudante ao longo do curso.  
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Ademais, outro fator que incide na igualdade de oportunidade no ensino 

superior é a baixa qualidade do ensino nas etapas anteriores (ensino fundamental e 

médio), sendo que há baixa criticidade do FIES em relação a isso (nota mínima geral 

de 450 no Enem e nota diferente de zero na redação), o que pode comprometer 

também a qualidade do curso superior e a igualdade de oportunidades, na busca por 

colocação profissional no mercado de trabalho.   

Percebe-se que há dificuldades em realizar um correto diagnóstico do 

que de fato seria o problema público que o FIES se propõe a resolver e, a partir disso, 

a política pública também fica fragilizada. Isso porque o foco da análise de políticas 

públicas, geralmente, está em objetos e não na pessoa humana e as repercussões 

que podem ser geradas em seu desenvolvimento. 

 No caso particular do FIES, o objeto da política pública é o aspecto 

financeiro, como se ele fosse capaz de resumir a falta de igualdade de acesso ao 

ensino superior. Como foi abordado, os problemas são múltiplos, sistêmicos e 

complexos, assim como o fenômeno humano. Dessa forma, é necessário que haja um 

deslocamento do foco dessa política pública dos objetos para os seres humanos. Isso 

permitiria que a política pública olhasse para os estudantes de forma ampla e, assim, 

pudesse resolver os problemas resultantes de todo um processo social e histórico. 

  

3.1.4 Formação da agenda: construção de narrativas e definição de prioridades 

 

Após a correta definição do problema público, a próxima fase, a 

Formação da Agenda, mostra-se significativa na construção das políticas públicas, 

tendo em vista que o fato de o problema ser incluído na agenda apresenta a relevância 

que determinada sociedade confere ao assunto:  

 
A agenda é um conjunto de problemas ou temas entendidos como relevantes. 
Ela pode tomar forma de um programa de governo, um planejamento 
orçamentário, um estatuto partidário ou, ainda, de uma simples lista de 
assuntos que o comitê editorial de um jornal entende como importantes 
(SECCHI, 2006 in SECCHI, 2013, p. 46). 
 

A formação da agenda é um processo dinâmico e os problemas entram, 

permanecem e saem da agenda de forma cíclica, conforme ganham notoriedade, 

relevância e apelo popular ou, ao contrário, deixam de ter esse apelo e relevância. Há 

problemas que permanecem na agenda por longos períodos e superam questões 
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ideológicas de governantes, como é o caso da violência nas grandes cidades, a 

inflação, a competitividade do Brasil no exterior etc. (SECCHI, 2013).  

Howlett, Ramesh e Perl (2013) afirmam que a agenda da policy-making 

é formada “a partir da história, das tradições, das atitudes e das crenças encapsuladas 

e codificadas nos discursos construídos pelos atores sociais e políticos” (p.110). 

Assim, os problemas públicos seriam escolhidos para a montagem da agenda 

conforme a narrativa11 que os atores políticos querem construir e as repercussões que 

vislumbram para a sociedade e para si mesmos: 

 
[...] os problemas políticos surgem em grande parte por conta própria dentro 
de discursos sociais, muitas vezes como funções de construtos ideológicos 
preexistentes aplicados a circunstâncias específicas do dia a dia (...). Num 
contexto de política pública, isso significa que se pode observar que os 
problemas políticos surgem de discursos sociais e políticos preexistentes que 
estabelecem ao mesmo tempo o que é um problema e uma oportunidade 
política e quem é capaz de articular as duas coisas (HOWLETT; RAMESH; 
PERL, 2013, p.109). 
 

A teoria do equilíbrio, formulada por Baumgartner e Jones (1993, in 

SECCHI, 2013), esclarece que a agenda de políticas públicas é caracterizada por: a) 

períodos de estabilidade de problemas, em que há pressão política para a 

manutenção do status quo; b) períodos de ruptura, em que há alteração na 

compreensão popular sobre os problemas relevantes e há pressão e apelo popular 

para que eles sejam resolvidos, o que irá tensionar o status quo e, provavelmente, 

alterações em suas bases.    

Importante pontuar que muitos dos problemas públicos permanecem 

ininterruptamente na agenda por longos períodos por força da Constituição, como é o 

caso dos direitos humanos, que são divididos em direitos de primeira, segunda e 

terceira geração conforme os ideais da Revolução Francesa de liberdade, igualdade 

e fraternidade. Assim, os diretos de primeira geração estão relacionados à liberdade 

individual dos cidadãos, como os direitos de expressão, livre associação, 

manifestação do pensamento, direito ao devido processo legal etc. (BUCCI, 2006). 

 
11 Em sua obra intitulada “A arqueologia do saber”, de 1969, o filósofo francês Michel Foucault investiga 
a formação dos discursos, como eles são capazes de criar objetos e, a partir deles, um encadeamento 
lógico que tem por função garantir a infinita continuidade do discurso e sua secreta presença no jogo 
de uma ausência sempre reconduzida: “O discurso manifesto não passaria, afinal de contas, da 
presença repressiva do que ele não diz; e esse não-dito seria um vazio minando, do interior, tudo que 
se diz” (FOUCAULT, 2002, p.28). Com isso em mente, poder-se-ia afirmar que, em se tratando de 
políticas públicas, os problemas públicos poderiam surgir a partir de discursos sociais e políticos 
formulados com interesses pré-definidos pelos atores políticos, como ganhos eleitorais.  
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Já os direitos de segunda e terceira gerações, ou seja, os direitos de 

igualdade (direitos econômicos, sociais e culturais) e os direitos difusos (direito ao 

meio ambiente equilibrado, à biodiversidade e o direito ao desenvolvimento), 

respectivamente, são instrumentos que visam a garantia de que os cidadãos 

conseguirão usufruir dos direitos individuais de primeira geração:  

 
[...] os direitos sociais, típicos do século XX, que aparecem nos textos 
normativos a partir da Constituição mexicana de 1917 e da Constituição de 
Weimar, de 1919 (entre nós, com a Constituição de 1934), são, se assim se 
pode dizer, direitos-meio, isto é, direitos cuja principal função é assegurar que 
toda pessoa tenha condições de gozar os direitos individuais de primeira 
geração. Como poderia, por exemplo, um analfabeto exercer plenamente o 
direito à livre manifestação de pensamento?  (BUCCI, 2006, p. 3). 
 

A sensibilização em relação a emergência dos direitos humanos, 

sobretudo após os horrores causados por duas grandes guerras mundiais no século 

passado, bem como em razão do acesso a um volume crescente de informações 

propiciado por avanços tecnológicos, faz com que os direitos exigidos pelos cidadãos 

se alarguem mais a cada dia e que eles se transformem em objeto de políticas 

públicas. O fato é que o Estado intervém para disciplinar o processo social e, por 

demanda da cidadania, essa intervenção está relacionada ao domínio econômico, de 

modo que consiga “neutralizar a força desagregadora e excludente da economia 

capitalista e possam promover o desenvolvimento da pessoa humana” (BUCCI, 2006, 

p. 4). 

Por diversas limitações, sobretudo orçamentárias, os preceitos 

constitucionais de igualdade, por exigir atitudes ativas do Estado através de políticas 

públicas, não são possíveis de serem integralmente cumpridos em períodos 

relativamente curtos de tempo (no caso da Constituição brasileira, são 35 anos). 

Assim, os atores políticos elegem, dentre os inúmeros problemas públicos que 

distanciam a sociedade brasileira de uma sociedade plenamente igualitária, 

prioridades que serão atendidas para que haja uma ampliação dos direitos atendidos 

na vertente da igualdade, que é bastante ampla.  

Pode ocorrer, ainda, de garantias constitucionais que não recebem os 

recursos suficientes para que o problema público seja sanado, o que faz com que ele 

continue na agenda por longos períodos por não ter sido capaz de ser sanado através 

da política pública, que é ineficiente por uma questão de limitação orçamentária.   
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3.1.5 Avaliação de políticas públicas: a emergência de paradigmas com olhares 

abrangentes, interdisciplinares e sistêmicos 

 

A avaliação é a fase do ciclo de políticas públicas em que os atores 

políticos, inclusive os policytakers, analisam os resultados obtidos a partir das ações 

implementas. Nesse cenário, há que se questionar sobre sua efetividade, seus efeitos 

e avaliar se o problema público está sendo enfrentado a contento. Por vezes, esse 

problema é extremamente complexo e não será plenamente solucionado, mas o 

sucesso da política pública pode estar relacionado a melhorias contínuas que são 

possíveis de ser identificadas em indicadores sociais e econômicos.  

Assim, a avaliação deve utilizar-se de critérios que sejam capazes de 

traduzir a realidade, fornecendo aos atores políticos subsídios adequados para uma 

análise assertiva em relação à política pública e seu funcionamento (SECCHI, 2013). 

Conforme aborda Secchi (2013), os principais critérios utilizados para a 

avaliação de políticas públicas são: a) economicidade, que está relacionado à 

utilização de recursos (inputs); b) produtividade, que diz respeito às entregas em um 

processo produtivo (outputs); c) eficiência econômica, que é a relação entre os outputs 

e os inputs; d) eficiência administrativa, que está relacionado à aderência às regras; 

e) eficácia, que diz respeito ao atingimento de metas pré-estabelecidas; f) equidade, 

que é a distribuição homogênea dos benefícios entre o público alvo da política pública. 

Como se vê, a análise de políticas públicas pode ser realizada de forma 

bastante objetiva e utilizar-se de critérios racionais e empíricos, o que confere uma 

roupagem positivista à policy analysis. Por outro lado, nem sempre é tarefa fácil 

manter esse caráter extremamente técnico nas avaliações realizadas, o que pode 

exigir, dos analistas, interpretações subjetivas. Isso porque os objetivos e metas a 

serem alcançadas pela política pública nem sempre são claros (HOWLETT, RAMESH 

e PERL, 2013). 

Ademais, a utilização de dados secundários é essencial na avaliação de 

políticas públicas, mas a geração de dados estatísticos é um processo moroso, 

dispendioso e, por vezes, pode não estar disponível na quantidade e qualidade 

necessárias para uma correta avaliação da política pública:  

 
Apesar de suas potencialidades, avaliações completas e significativas são 
difíceis de realizar. Levando-se em consideração as informações e o tempo 
necessários, a avaliação sistemática é uma tarefa dispendiosa. Basta 
imaginar que a produção e a manutenção constantes de dados atualizados 
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para as tarefas de avaliação requerem esforços organizativos, materiais e 
humanos. Na falta desses recursos, as avaliações acabam se traduzindo em 
verificação de alguns indicadores básicos que frequentemente não mostram 
aspectos qualitativos dos processos e resultados produzidos (SECCHI, 2013, 
p. 65). 

 

Diante dessa dificuldade, a avaliação pode não ser tão abrangente e 

profunda quanto seria necessário para que os atores políticos pudessem tomar 

decisões em relação à política pública analisada, verificando seus reais efeitos e 

necessidades de aprimoramento. Isso se afasta do ideário positivista na realização de 

avaliações de políticas públicas e abre oportunidade para análises subjetivas. 

Uma análise superficial de política pública pode condicionar em uma 

abordagem simplista que irá distorcer os reais efeitos e repercussões geradas. Como 

consequência, a política pública pode ser instrumentalizada para compor uma 

narrativa política (politic) e ser utilizada de forma maniqueísta12 (SECCHI, 2013).   

Assim, ao prescindir de elementos técnicos, um governo pode conduzir 

uma narrativa que faça com que os resultados de uma política pública sejam 

favoráveis a ele, o que irá repercutir em sua popularidade e no processo eleitoral. De 

igual modo, a oposição pode construir uma narrativa para desqualificar os efeitos de 

determinada política pública com o nítido propósito de desgastar o governo e, assim, 

também “faturar” politicamente (HOWLETT, RAMESH e PERL, 2013). Ambas as 

abordagens demonstram que a avaliação técnica em políticas públicas é um ativo que 

atua em favor da sociedade, afastando posições simplistas, extremadas e meramente 

eleitoreiras:  

Existem muitos interesses em jogo em um momento de avaliação da política 
pública. Os usuários, os partidos políticos, os patrocinadores políticos e 
econômicos da política pública, as agências responsáveis pela sua execução 
e os atores encarregados pela avaliação são alguns desses portadores de 
interesses (SECCHI, 2013, p. 66). 
 

 Entretanto, Secchi (2013) aponta que até mesmo os dados estatísticos 

podem ser manipulados e utilizados de forma instrumental em uma disputa política, o 

que ficou evidenciado através de pesquisa realizada por Seal e Ball (2005, in SECCHI, 

2013) referente à modernização da gestão pública em municípios britânicos. Nesse 

 
12 O maniqueísmo é uma teoria filosófica que defende o dualismo e enxerga a existência em termos 
extremos: bom ou mau, certo ou errado, preto ou branco etc. Essa abordagem da existência resulta em 
divisões, extremismos e antagonismos, não existindo espaço para que as abordagens sejam 
equilibradas e haja conciliações.  
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cenário, os critérios são construídos para que os números apontem resultados 

favoráveis a determinados atores políticos.   

Howlett, Ramesh e Perl (2013) defendem que um dos grandes 

benefícios gerados pela avaliação em políticas públicas é o aprendizado político que 

ela proporciona – policy learning. Isso porque, ao se debruçarem sobre uma política 

pública - seus objetivos, causas, efeitos e resultados produzidos - os atores políticos 

estão envolvidos em uma dinâmica educacional que repercute positivamente na 

policy-making de forma ampla, e não apenas na política pública avaliada.  

Esse processo de aprendizagem não fica restrito ao entendimento das 

consequências intencionadas pelas políticas públicas, mas também propicia uma 

compreensão mais ampla das atividades relacionadas à policy-making, lançando 

também olhares para efeitos não intencionados pelas políticas públicas e suas 

implicações sobre o status quo, que podem ser positivas ou negativas (HOWLETT; 

RAMESH; PERL, 2013).  

O processo de avaliação deve gerar repercussão na política pública 

avaliada que pode resultar nas seguintes possibilidades:  

a) a conclusão de que a política pública é bem-sucedida e, portanto, 

deve permanecer sem alterações. Nesse caso, o problema público 

ainda persiste, mas a avaliação indica que as ações previstas na 

política pública geram os resultados esperados. Há casos em que a 

avaliação indicará melhorias na gestão ou necessidades de aportes 

de recursos, mas as diretrizes gerais devem ser mantidas; 

b) a verificação de que a política pública é insuficiente em alguns pontos 

e indicar que sejam realizadas melhorias estruturais, o que fará com 

que a política pública retorne ao estágio de formulação de políticas 

públicas, posto que novas alternativas deverão ser propostas; 

c) o julgamento de que a política pública é um total fracasso e a 

indicação pela sua descontinuidade. Isso pode ser resultado de 

falhas na definição do problema público, ou de formulação 

equivocada das ações previstas pela política pública. Nesse caso, 

retorna-se à fase de montagem da agenda; 

d) a conclusão de que a política pública é um sucesso e que o problema 

público que a originou encontra-se solucionado. Nesse caso, a 
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avaliação aponta pela descontinuidade da política pública, pois ela já 

não é mais necessária.   

Secchi (2013) utiliza-se dos termos morte e extinção, para designar a 

descontinuidade da política pública, fazendo alusão ao ciclo de vida de um organismo 

vivo ou ao ciclo de existência de uma espécie. Ele argumenta que uma política pública, 

após um período de amadurecimento e acomodação institucional, ganha vida própria 

e, por isso, torna-se resistente e com capacidade de perpetuação, ainda que a 

avaliação indique pela sua descontinuidade. Alguns fatores explicam essa dificuldade: 

relutância dos beneficiários, inércia institucional, conservadorismo, obstáculos legais 

etc.  

Seja como for, a avaliação de políticas públicas, ainda que se utilize de 

rigorosos critérios técnicos e extensa quantidade de dados secundários, e mesmo que 

não haja intencionalidade de instrumentalização, pousa apenas na superfície desse 

fenômeno e não trata dos elementos mais estruturais, até mesmo por metodologias 

limitadas e ultrapassadas. Isso está relacionado à utilização de paradigmas científicos 

que limitam uma análise abrangente, interdisciplinar e sistêmica da política pública. 

Essa abordagem gera repercussões em todo ciclo de políticas públicas, da 

identificação do problema público, que é enxergado de forma isolada, desembocando 

na avaliação dos efeitos gerados e, consequentemente, nas tratativas e medidas que 

devem ser implementadas. Como é abordado adiante, isso pode estar relacionado a 

repercussões limitadas em relação à geração de desenvolvimento social a partir de 

políticas públicas. 

 

3.2 DESENVOLVIMENTO SOCIAL SUSTENTÁVEL: geração de autonomia e 

emancipação dos policytakers 

 

Não há consenso sobre a definição de desenvolvimento, sendo que ao 

longo de setenta anos de estudos sua conceituação foi sendo lapidada e passou a ser 

mais abrangente do que o proposto pelos primeiros teóricos, predominantemente da 

área econômica. Sachs (2009) esclarece que a ideia de desenvolvimento e os direitos 

humanos surgiram no contexto da década de sessenta do século XX, como 

fundamentos das Nações Unidas para combater as mazelas vivenciadas pelos 

horrores de duas grades guerras mundiais e da grande depressão de vinte e nove, 

impulsionando, assim, o processo de descolonização.  
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Uma das dificuldades em conceituar desenvolvimento pode estar 

relacionada exatamente à sua origem, enquanto objeto de estudo, nas ciências 

econômicas e sua tendência em querer subordinar os fenômenos sociais às suas 

teorias, pautadas sobretudo em métodos quantitativos traduzidos em índices que 

passam ao largo da complexidade das relações humanas (FURTADO, 2013). 

Ainda que possa ser desvencilhada da estreiteza da concepção de 

supremacia do econômico sobre o social, a ideia de desenvolvimento estará 

invariavelmente associada às ideias de evolução e progresso. Isso surge da formação 

do pensamento contemporâneo no ocidente, que está alicerçado no triunfo da razão, 

da ciência e da técnica sobre a natureza e as experiências eminentemente humanas.  

Nesse contexto, por um lado, a teoria da evolução das espécies, de 

Charles Darwin (1809-1882), trouxe repercussões para as ciências sociais e introduziu 

a ideia de evolução como um processo ao qual também está sujeita a sociedade. 

Somam-se a isso as repercussões iluministas que ainda se fazem sentir na 

contemporaneidade, sobretudo no que diz respeito ao historicismo hegeliano e sua 

dialética, que está na origem do entendimento de desenvolvimento enquanto um 

caminho progressivo da sociedade que culminará em maior riqueza e bem-estar 

social. Furtado esclarece que “com Hegel a humanidade assume o papel de sujeito, 

como entidade que se reproduz segundo uma lógica que aponta na direção do 

progresso” (2013, p.198).   

A esse ideal de progresso racional e lógico é acrescentada a narrativa 

da moral utilitarista e sua validação dos critérios quantitativos, pautados na 

maximização de resultados. O desfecho dessa combinação é a supremacia da razão 

capitalista sobre as demais esferas da vida social, em que a qualidade de vida e o 

bem-estar das pessoas estão associados ao acúmulo de bens materiais.  

O ser humano, nesse contexto, passa a ser instrumentalizado e sua 

felicidade pode ser quantificada em termos de bens e produtos disponibilizados em 

mercados liberais que seriam controlados por leis comparadas às leis da física 

newtoniana:  

A partir desse momento, a “esfera das atividades econômicas” pode ser 
concebida independentemente das demais atividades sociais. Essa 
concepção do econômico como esfera autônoma reflete a visão que tem o 
capitalista da realidade social, a qual, por seu lado, está marcada pela 
ascensão da posição que ele ocupa na estrutura de poder (FURTADO, 2013, 
p. 201). 
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O fato de os estudos sobre desenvolvimento terem surgido no âmbito 

das ciências econômicas determinou, a princípio, um debate enviesado que produziu 

inúmeros desafios teóricos. Prova disso é que há três correntes predominantes e 

divergentes na abordagem da temática do desenvolvimento. 

A primeira dessas correntes identifica desenvolvimento como sinônimo 

de crescimento econômico, o que se mostra uma abordagem com limitações, pois 

crescimento econômico sem a geração de qualidade de vida aos cidadãos pode 

resultar em concentração de renda e acumulação de capital, denotando problemas de 

justiça social: 

 
Uma primeira corrente de economistas, de inspiração mais teórica, considera 
crescimento como sinônimo de desenvolvimento. Já uma segunda corrente, 
que é voltada para a realidade empírica, entende que o crescimento é 
condição indispensável para o desenvolvimento, mas não é condição 
suficiente (SOUZA, 2012, p. 5). 

 

A segunda corrente simplesmente nega a existência de desenvolvimento 

e o identifica como mera ilusão ou até mesmo manipulação ideológica dos países 

economicamente desenvolvidos. Ambas as correntes “preferem a expressão 

‘desenvolvimento econômico’ em vez da fórmula sintética, e mais correta, 

‘desenvolvimento’, pois, no fundo, pensam que são simples sinônimos” (VEIGA, 2010, 

p.18).  

Essas abordagens, por serem influenciadas pelas correntes de 

pensamento iluministas que colocam o padrão de vida europeu como modelo a ser 

perseguido pelos países periféricos, dão vasão ao domínio do econômico sobre o 

social e sujeitam os povos dos países da periferia, ditos subdesenvolvidos, a grandes 

sacrifícios ao trilharem o caminho do progresso rumo ao ideal de sociedade europeia 

e norte americana. Há evidentes problemas ao definir essas sociedades como padrão 

e modelos ideais a serem seguidos pelos demais países.  

De forma bastante superficial, pode-se esclarecer isso pelo fato de os 

países europeus serem resultado de séculos de interações humanas e formatação 

social, sendo que os países ditos subdesenvolvidos são, em larga escala, resultado 

de colonizações e, portanto, possuem processos sociais mais recentes. Além disso, 

esse processo se deu sob domínio e exploração dos países europeus, que 

canalizavam suas riquezas para as metrópoles e impunham suas culturas de forma 

violenta e excludente. Nesse contexto é possível constatar que a Europa, de modo 
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geral, utilizou-se, para seu desenvolvimento econômico, de uma matriz que não é 

possível de ser reprisada; aliás, não é desejável que seja reproduzida.  

O fato é que o ideal de vida europeu, ou mesmo o american way of life, 

foram impostos como um fim no processo de desenvolvimento das nações periféricas, 

o que é um grande equívoco, posto que jamais será realizado: 

 
Temos assim a prova cabal de que o desenvolvimento econômico – a ideia 
de que os povos pobres podem algum dia desfrutar das formas de vida dos 
atuais povos ricos – é simplesmente irrealizável (...). Mas como desconhecer 
que essa ideia tem sido de grande utilidade para mobilizar os povos da 
periferia e levá-los a aceitar enormes sacrifícios, para legitimar a destruição 
de formas de culturas arcaicas, para explicar e fazer compreender a 
necessidade de destruir o meio físico, para justificar formas de dependência 
que reforçam o caráter predatório do sistema produtivo? Cabe, portanto, 
afirmar que a ideia de desenvolvimento econômico é um simples mito 
(FURTADO, 2013, p. 174). 

 

Esse caminho progressista, que usa como vetor a promessa de 

melhores condições de vida, mas que está ancorada na expansão do PIB, do poder 

aquisitivo e do consumo, não entende o desenvolvimento como uma realidade social 

sistêmica em que o ser humano deve ser sempre um fim e jamais um meio do 

processo econômico.   

Assim, as teorias do desenvolvimento ao longo da maior parte do século 

XX estiveram presas à lógica dos meios herdada das teorias econômicas que 

surgiram sob influência da revolução industrial e, consequentemente, de todas as 

repercussões sociais que ela ocasionou (VEIGA, 2010). Entretanto, o 

desenvolvimento deve ser entendido como um processo de transformação da 

sociedade não somente em relação aos meios, mas também em relação à sua 

finalidade central: o ser humano.   

 

3.2.1 Novos e necessários olhares sobre o desenvolvimento  

 

A terceira corrente se aventura por um caminho do meio na abordagem 

do fenômeno do desenvolvimento, o que tem se mostrado um desafio por se tratar de 

uma área interdisciplinar marcada por um processo político que deve ter como 

centralidade o ser humano e sua complexidade:  

 
[...] só haverá verdadeiro desenvolvimento – que não se deve confundir com 
crescimento econômico, no mais das vezes resultado de mera modernização 
das elites – ali onde existir um projeto social subjacente. É só quando 
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prevalecem as forças que lutam pela efetiva melhoria das condições de vida 
da população que o crescimento se transforma em desenvolvimento 
(FURTADO, 2013, p.108). 

 

O fato é que, a partir da década de setenta, os indicadores econômicos, 

de forma isolada, não mais se sustentavam para exprimir a complexidade do 

fenômeno do desenvolvimento, o que ficou nítido a partir de dados gritantes de rendas 

per capita elevadíssimas em países do oriente médio, marcados por conhecidas 

desigualdades sociais, mas que se sustentavam economicamente graças à riqueza 

proveniente da atividade petrolífera, matriz energética predominante no século XX. 

Como esclarece Veiga, “no crescimento a mudança é quantitativa, enquanto no 

desenvolvimento ela é qualitativa” (2010, p.56); portanto, “o crescimento da economia 

passará a ser entendido por muitos analistas como elemento de um processo maior, 

já que seus resultados não se traduzem automaticamente em benefícios” (2010, p.32). 

Ficou evidenciado, então, que o desenvolvimento não pode estar 

circunscrito à economia. Na realidade, essa é apenas uma das dimensões do 

desenvolvimento. Para ser mais exato, a economia é um dos meios na busca do 

desenvolvimento, um instrumento, e não deve jamais ser encarado como um fim.  

A esse respeito, é importante mencionar os estudos de Amartya Sen, 

economista e filósofo indiano que trabalhou na elaboração do Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH, ganhador do prêmio Nobel de economia de 1998, 

por seus estudos sobre a economia do bem-estar, doutor em economia pelo Trinity 

College, em Cambridge, e professor da Universidade Harvard (SEN, 2011).  

Para Sen (2010), a liberdade é o fim e o instrumento de realização do 

desenvolvimento. Essa afirmação se mostrou pertinente para contrapor as teorias 

econômicas que determinavam a primazia dos indicadores econômicos sobre demais 

aspectos relacionados ao desenvolvimento. Isso porque havia o errôneo 

entendimento de que o desenvolvimento seria maior na medida em que houvesse 

mais crescimento econômico. 

 Por um lado, isso tirava o foco das ditaduras espalhadas pelo mundo e 

que se utilizavam do progresso econômico como salvo conduto para manter as 

liberdades políticas em segundo plano, como é o caso do governo chinês. Por outro, 

barrava uma análise mais profunda relacionada à liberdade econômica das pessoas 

no que diz respeito às possibilidades de escolha de quais atividades exercer e, assim, 

utilizar suas capacidades individuais de forma mais plena. Ou seja: para Sen (2010), 
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a liberdade é essencial para que o indivíduo possa exercer suas capacidades13, 

conforme o que ele é de fato capaz de fazer e o que irá proporcioná-lo maior realização 

pessoal.   

A renda é, sem dúvidas, fundamental para que as pessoas alcancem 

melhor qualidade de vida, entretanto, ela não deve ser analisada como um valor 

isolado em si mesmo, mas como um instrumento para a obtenção de uma vida mais 

plena, a partir das escolhas que ela pode propiciar às pessoas: 

 
Na verdade, buscamos renda primeiramente pela ajuda que ela pode nos 
proporcionar na obtenção de uma boa vida – uma vida que tenhamos motivo 
para valorizar. Essa visão sugere que nos concentremos nas características 
da qualidade de vida, a qual – como Aristóteles analisou (em Ética a 
Nicômaco e na Política) – consiste de funcionamentos específicos: o que 
podermos fazer e ser (SEN; KLIKSBER, 2010, p. 96). 
 

Além disso, Sen (2010) apresenta o conceito de intitulamentos, que está 

relacionado à possibilidade de os indivíduos adquirirem produtos e serviços que são 

importantes para seu bem-estar. Nesse contexto, mesmo que o indivíduo possua 

recursos financeiros suficientes para adquirir determinado bem, mas esse bem não 

esteja disponível por alguma questão social, ambiental ou política, o indivíduo está 

limitado em suas liberdades. Por outro lado, os indivíduos que não possuem sequer a 

renda necessária para a aquisição dos bens que julga necessário para seu bem-estar 

também está limitado em suas liberdades:  

 
As facilidades econômicas são as oportunidades que os indivíduos têm para 
utilizar recursos econômicos com propósito de consumo, produção ou troca. 
Os intitulamentos econômicos que uma pessoa tem dependerão dos seus 
recursos disponíveis, bem como das condições de troca, como os preços 
relativos e o funcionamento dos mercados. À medida que o processo de 
desenvolvimento econômico aumenta a renda e a riqueza de um país, estas 
se refletem no correspondente aumento de intitulamentos econômicos da 
população (SEN, 2010, p. 59). 
 

Assim, em Sen (2010), o desenvolvimento está relacionado com 

mudanças sociais que irão eliminar os fatores que limitam as escolhas e as 

 
13 A expressão capacidades é utilizada sempre no plural e traz consigo uma reflexão filosófica de Sen 
(2010) no sentido de esse conceito não estar restrito à ideia de capacidade ou capacitações, que podem 
estar relacionadas tanto a elementos natos de uma pessoa (habilidades, por exemplo), quanto às 
instruções que ela recebe ao longo da vida (educação formal, por exemplo), o que pode indicar uma 
abordagem de passividade do sujeito. O conceito de capacidades está relacionado a uma atitude ativa 
do indivíduo no sentido de compatibilizar suas habilidades com seus funcionamentos, que Sen (2010) 
designa, por sua vez, como sendo um conjunto de elementos que são eleitos, pelo próprio indivíduo, 
como essenciais para fazer ou ter em sua vida, conforme suas necessidades.  
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oportunidades dos cidadãos para exercerem uma vida em sintonia com seus 

funcionamentos14. Se a liberdade é, ao mesmo tempo, instrumento e fim do 

desenvolvimento, pode-se concluir que a liberdade será maior na medida em que mais 

desenvolvida for uma sociedade; quanto mais desenvolvida for uma sociedade, mais 

liberdade os cidadãos possuem para realizar seus funcionamentos. Essa abordagem, 

então, entende o fenômeno do desenvolvimento como um sistema que se 

retroalimenta e se torna autônomo, não necessitando de intervenções externas.  

É relevante salientar que o foco de Sen na abordagem do 

desenvolvimento está no ser humano e no que ele é capaz de realizar de forma 

autônoma. A autonomia surge, por sua vez, de um conjunto de liberdades 

substantivas. Assim, as instituições sociais devem garantir que haja um ambiente de 

segurança para o exercício de liberdades, condição essencial para que o 

desenvolvimento possa ser alcançado.  

Sen (2010) defende que são cinco as liberdades entendidas como 

instrumentais para que as pessoas possam viver como se deseja: liberdades políticas, 

facilidades econômicas, oportunidades sociais, garantias de transparência e 

segurança protetora. Ele esclarece que a liberdade plena só pode ser entendida a 

partir do encadeamento dessas cinco dimensões, sendo que “essas liberdades 

instrumentais aumentam as capacidades das pessoas, mas também SE suplementam 

mutuamente e podem, além disso, reforçar umas às outras” (SEN, 2010, p. 61).  

As liberdades políticas dizem respeito à participação ativa das pessoas 

na escolha de quem as deve governar e em quais termos será exercido esse governo. 

Mas essas liberdades estão relacionadas, também, às possibilidades de exercício 

pleno da democracia, o que abrange pluralidade partidária, imprensa livre, 

possibilidade de fiscalização e críticas às instituições governamentais (SEN, 2010).  

As facilidades econômicas estão relacionadas aos intitulamentos, 

conforme já abordado, o que significa que os cidadãos tenham acesso aos recursos 

financeiros necessários e suficientes para a realização de seus funcionamentos (SEN, 

2010). 

 
14 Amartya Sen utiliza a expressão funcionamentos para designar um conjunto de elementos que são 
eleitos, pelo próprio indivíduo, como essenciais para fazer ou ter em sua vida, conforme suas 
necessidades. Então, os funcionamentos são escolhas individuais realizadas no pleno uso da razão, o 
que só é possível em um contexto de exercício pleno de liberdade.   
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As oportunidades sociais estão relacionadas ao conjunto de direitos 

básicos oferecidos pela sociedade para que os indivíduos possam viver melhor, como 

os serviços nas áreas de educação e saúde, por exemplo. Esses serviços são 

essenciais para que os cidadãos possam exercer também suas liberdades políticas e 

ter acesso às facilidades econômicas. Afinal, um indivíduo sem qualquer instrução não 

consegue participar ativamente da política; de igual forma, um indivíduo em 

vulnerabilidade alimentar não conseguirá participar das facilidades econômicas (SEN, 

2010).   

Em relação às garantias de transparência, dizem respeito a uma 

presunção básica de confiança que deve existir nas relações entre as pessoas, o que 

se relacionado com as expectativas que os indivíduos nutrem nas interações sociais 

e que dizem respeito à “necessidade de sinceridade que as pessoas podem esperar: 

a liberdade de lidar uns com os outros sob garantias de dessegredo e clareza” (SEN, 

2010, p. 60). O exercício dessa liberdade está diretamente relacionado a menores 

índices de corrupção.  

Por fim, a segurança protetora diz respeito à rede de segurança social 

oferecida pelo Estado como forma de amparar indivíduos que, por inúmeras razões, 

encontram-se em estado de vulnerabilidade social e, nesse contexto, estão privados 

de exercer funcionamentos básicos. Então, a segurança protetora é fundamental para 

impedir que “a população afetada seja reduzida à miséria abjeta e, em alguns casos, 

até mesmo à fome e à morte” (SEN, 2010, p. 60). 

A partir dessa abordagem, pode-se relacionar as liberdades substantivas 

(substantive freedoms), propostas por Sen (2010), com os direitos de segunda e 

terceira geração (igualdade e fraternidade), que exigem atuação ativa do Estado e da 

sociedade no sentido de promover melhores condições de vida às pessoas, enquanto 

os direitos de primeira geração estão relacionados ao que Sen (2010) denomina como 

sendo liberdades formais (liberties). 

Os estudos de Sen em relação ao fenômeno do desenvolvimento 

permitem afirmar que se trata de uma realidade relacionada aos indivíduos enquanto 

sujeitos autônomos e capazes de exercer suas liberdades em sociedade. Nesse 

diapasão, o desenvolvimento estaria mais relacionado ao social, enquanto o 

econômico seria um dos instrumentos utilizados nessa realização, da mesma forma 

que a política pública. Ou seja: o desenvolvimento não deve estar relacionado a 

objetos, mas sim ao que é possível que os sujeitos sejam e realizem a partir de objetos 
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propostos pela sociedade. Assim, a utilização do termo desenvolvimento social 

mostra-se mais abrangente e assertivo, pois consegue englobar todas as dimensões 

do indivíduo enquanto ator político no exercício de suas liberdades na sociedade 

organizada.   

 

3.2.2 Desenvolvimento social sustentável: alinhamento e equilíbrio entre o social, o 

ambiental e o econômico, com olhares para a conquista de autonomia  

 

Assim como o entendimento que se faz de desenvolvimento é mais 

complexo do que se possa imaginar a princípio, dá-se o mesmo em relação ao 

entendimento sobre sustentabilidade, termo associado automaticamente a questões 

ambientais. De fato, no debate sobre desenvolvimento utiliza-se largamente essa 

expressão para se referir, de forma muitas vezes superficial, ao dilema entre 

crescimento econômico e conservação ambiental, mas “para que a utilização desse 

adjetivo não seja tão abusiva, é fundamental que seus usuários rompam com a 

ingenuidade e se informem sobre as respostas disponíveis para a pergunta ‘o que é 

sustentabilidade’?” (VEIGA, 2010, p.113).  

Como já mencionado, o desenvolvimento social sustentável é entendido 

como o alinhamento e o equilíbrio entre o social, o ambiental e o econômico. Por um 

lado, sem abrir mão da relevância dos fatores econômicos para o desenvolvimento, o 

conceito de desenvolvimento social irá superá-lo e estará relacionado a demais 

aspectos do fenômeno humano, como educação de qualidade, promoção da saúde, 

valorização da cultura, oportunidade e locais para o lazer, garantia de segurança 

física, emocional e mental, exercício das liberdades individuais, enfim, todo um 

conjunto de elementos que fazem a vida humana ser digna e capaz de manifestar 

todas suas capacidades, conforme o desejo de cada cidadão.  

Conforme Sen (2010) define, o desenvolvimento social se dá a partir do 

exercício de liberdades instrumentais que o autor define como liberdades políticas, 

facilidades econômicas, oportunidades sociais, garantias de transparência e 

segurança protetora. Por outro lado, no que diz respeito ao desenvolvimento 

sustentável, esse conceito aqui não está limitado exclusivamente à ideia de 

preservação do meio ambiente e das riquezas naturais, para que se garantam boas 

condições de vida para as gerações futuras; de igual modo, não está restrita à ideia 

de durabilidade (FRANCO, 2000). 
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A associação entre o substantivo desenvolvimento e o adjetivo 

sustentável foi realizada pela primeira vez no documento intitulado Nosso Futuro 

Comum, em 1987, pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, criada pela ONU em 1983. Entretanto, a preocupação sobre os 

limites ambientais para a promoção do desenvolvimento entra em cena já na década 

de setenta com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente 

Humano, ocorrida na cidade de Estocolmo em 1972 (SACHS, 2009). 

Contudo, Sachs (2009) reforça que a utilização desse termo não deveria 

se restringir à ideia de sustentabilidade ambiental, o que poderia ser melhor 

expressado pelo termo ecodesenvolvimento. Com isso em mente, enumera outras 

dimensões que o termo desenvolvimento sustentável abrange:  

 
A sustentabilidade social vem na frente, por se destacar como a própria 
finalidade do desenvolvimento, sem contar com a probabilidade de que um 
colapso social ocorra antes da catástrofe ambiental [...]. A sustentabilidade 
do meio ambiente vem em decorrência [...] e a sustentabilidade econômica 
aparece como uma necessidade, mas em hipótese alguma é condição prévia 
para as anteriores, uma vez que um transtorno econômico traz consigo o 
transtorno social, que, por seu lado, obstrui a sustentabilidade ambiental 
(SACHS, 2009, p. 71). 
 

Essa abordagem abrangente e sistêmica sobre o desenvolvimento 

sustentável obteve maior vasão a partir da RIO 92 - Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em que é lançada a Agenda 21, plano de 

ação a ser utilizado global, nacional e localmente, por governos e pela sociedade civil, 

com o objetivo de criar ações capazes de gerar maior inclusão e justiça social, 

consciência ambiental e oportunidades econômicas, o que resultou no entendimento 

de que o desenvolvimento, para ser sustentável, deve se apoiar no tripé social 

(socialmente justo), econômico (economicamente viável) e ambiental 

(ambientalmente correto) (BRASIL, 2005). 

A visão sistêmica sobre o desenvolvimento sustentável é reforçada pela 

ONU com o lançamento dos ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que 

“são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e 

o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e 

de prosperidade” (ONU, 2023).  

Esses objetivos estão materializados em 17 pilares e serão perseguidos 

pelas nações através de ações relacionadas a: 1. Erradicação da pobreza; 2. Fome 

zero e agricultura sustentável; 3. Saúde e bem-estar; 4. Educação de qualidade; 5. 
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Igualdade de gênero; 6. Água potável e saneamento; 7. Energia limpa e acessível; 8. 

Trabalho descente e crescimento econômico; 9. Indústria, inovação e infraestrutura; 

10. Redução das desigualdades; 11. Cidades e comunidades sustentáveis; 12. 

Consumo e produção responsáveis; 13. Ação contra a mudança global do clima; 14. 

Vida na água; 15. Vida terrestre; 16. Paz, justiça e instituições eficazes; e 17. Parcerias 

e meios de implementação (ONU, 2023). 

Como se vê, a utilização do termo sustentabilidade reforça a dimensão 

social do fenômeno do desenvolvimento e, diferentemente da economia, que sempre 

esteve associada às leis da física clássica (mecânica), identificadas por sua 

previsibilidade e equilíbrio, ele deve ser entendido como um sistema biótico e está 

mais próximo das leis da biologia e dos padrões verificados em organismos vivos 

(VEIGA, 2010).   

O conceito de sustentabilidade emerge no momento histórico em que o 

paradigma científico clássico - que tem suas bases no racionalismo cartesiano e no 

empirismo baconiano, que pressupõe um domínio pleno da natureza pelo homem e 

sua irrestrita utilização por uma ciência que se afirma como a salvação para os 

problemas da humanidade - mostra suas limitações e esgota-se diante da 

incontestável crise social e ambiental enfrentada pela humanidade no século XX. 

Então, abre-se caminho para um novo paradigma em que há uma visão sistêmica e 

fenomênica da natureza e do homem, do qual surgem novos olhares sobre o 

desenvolvimento:  

 
O paradigma do caminho do meio, que emergiu de Founex e do encontro de 
Estocolmo, inspirou a Declaração de Cocoyoc, em 1974, e o influente 
relatório What Now, em 1975. Este trata de um outro desenvolvimento, 
endógeno [...], autossuficiente (em vez de dependente), orientado para as 
necessidades (em lugar de direcionado pelo mercado), em harmonia com a 
natureza e aberto às mudanças institucionais (SACHS, 2009, p. 53). 
 

A mudança verificada no final do século XX em relação ao que constitui 

o desenvolvimento lançou olhares mais atentos à emergência do social e do 

ambiental, com entendimento de que o social, ou seja, a humanidade, vem sempre 

em primeiro lugar e é o fim primordial do desenvolvimento, sendo que o ambiental é 

condição necessária e o econômico possui um caráter instrumental que deve estar 

alinhado à consciência ambiental. Então, o conceito de desenvolvimento percorre um 

caminho dentro das ciências sociais que o afasta da esfera de influência unicamente 

econômica para ser estudado por outras disciplinas, como a sociologia, a psicologia, 
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a geografia, a história etc., além de buscar nas ciências biológicas seus fundamentos 

para pensar no ambientalmente correto.  

A diferença de abordagem pode parecer sutil, mas ao colocar a 

humanidade como fim do desenvolvimento, o novo paradigma lança obrigatoriamente 

olhares para o futuro, e isso está diretamente relacionado ao conceito de 

sustentabilidade. Assim, não se trata mais de pensar apenas em critérios quantitativos 

limitados no tempo, com ações de curto prazo, mas sim de pensar o local em harmonia 

com o global em uma escala temporal direcionada para o futuro: 

 
À ética imperativa da solidariedade sincrônica com a geração atual somou-se 
a solidariedade diacrônica com as gerações futuras e, para alguns, o 
postulado ético de responsabilidade para com o futuro de todas as espécies 
vivas na terra (SACHS, 2009, p. 67).  
 

Como se vê, quando se coloca a humanidade como central no contexto 

do desenvolvimento há o necessário compromisso com as gerações futuras, o que se 

constitui em ideal ético na medida em que as ações devem ser pautadas pela 

responsabilidade na utilização de recursos – e não apenas recursos naturais - e pelo 

respeito à diversidade cultural. Além disso, Sachs (2009) acrescenta as seguintes 

características em sua conceituação de desenvolvimento sustentável: que ele seja 

endógeno, autossuficiente (em vez de dependente), orientado para as necessidades 

(em lugar de direcionado pelo mercado), em harmonia com a natureza e aberto às 

mudanças institucionais.  

O conceito de desenvolvimento endógeno, que está alinhado com as 

abordagens de um novo paradigma científico, entra em cena em meados dos anos 

oitentas e surge a partir de novos olhares das ciências econômicas para o fenômeno 

do desenvolvimento, recebendo repercussões de um contexto em que, nos países 

industrializados, grandes indústrias perderam relevância progressivamente a partir de 

maior abertura dos mercados internacionais. Isso impulsionou grande movimento em 

busca de eficiência, ainda mais especialização, com fusões, terceirizações e 

demissões (SILVA; LIMA, 2015).  

Esse cenário fez com que atores locais e regionais passassem a buscar 

alternativas para o crescimento econômico. Assim, houve maior valorização dos 

aspectos sociais e culturais das regiões como formas de gerar maior bem-estar e 

desenvolvimento econômico. Nesse contexto, as iniciativas dos diversos atores locais 

e a rede de cooperação das instituições passam a ser um grande diferencial como 
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propulsoras do desenvolvimento. Por isso se trata de desenvolvimento endógeno: diz 

respeito ao desenvolvimento das potencialidades locais, o que é resultado de todo um 

contexto histórico, cultural e social capazes de gerar diferenciais importantes na busca 

por elevação de renda e maior qualidade de vida, uma vez que, ademais do 

crescimento econômico gerado, trata-se de um movimento que faz sentido na vida da 

comunidade local pois está plenamente integrado ao território, que não é mais visto 

apenas como suporte de recursos e atividades econômicas, mas como um agente de 

transformação a partir de suas próprias características (SILVA; LIMA, 2015).  

O desenvolvimento endógeno está ancorado no protagonismo e nas 

ações efetivas que os atores locais realizam em prol do desenvolvimento. Quando 

essas ações estão integradas em uma forte rede de cooperação, onde empresários, 

agentes públicos e sociedade possuem um objetivo comum e claro pelo 

desenvolvimento, o território, além de conseguir fortalecer sua economia frente a 

concorrência de produtos e serviços externos, passa inclusive a atrair investimentos 

externos, posto que os empresários leem essas ações de forma positiva e enxergam 

maior segurança para seus investimentos (SILVA; LIMA, 2015).  

De acordo com Silva e Lima (2015), essa teoria identificou que os locais 

com maior capacidade de desenvolvimento são aqueles que possuem dentre seus 

fatores endógenos, de um lado, capital social, cultural, humano, e de outro, 

conhecimentos, informações e pesquisas devidamente direcionados e 

potencializados pelos agentes públicos e demais atores locais. Ou seja: a sociedade 

toma para si a responsabilidade do desenvolvimento e através da orquestração pela 

cooperação de diversos atores locais, há a ruptura estrutural necessária para 

impulsionar esse desenvolvimento. 

Assim, o conceito de desenvolvimento endógeno se vinculada à ideia de 

autossuficiência, que está relacionada às características que fazem com que uma 

política pública, através das mudanças realizadas na sociedade, permita que as 

pessoas conquistem autonomia suficiente para gerarem suas próprias condições de 

desenvolvimento no futuro, ou seja, para que as pessoas sejam capazes de se auto-

organizarem e criarem condições que irão resultar em melhor qualidade de vida para 

si mesmas e para a sociedade como um todo ao longo do tempo. Então, a 

sustentabilidade não está relacionada apenas à durabilidade de uma política pública 

e suas repercussões para a sociedade: na verdade, a durabilidade é uma 

consequência da sustentabilidade e não o contrário (FRANCO, 2000). 
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Veiga reforça que as características para definir o desenvolvimento 

como sustentável podem ser melhor compreendidas a partir do entendimento de que 

se trata de uma mudança “qualitativa significativa, que geralmente acontece de 

maneira cumulativa (2010, p.52)”, e que exemplos advindos da natureza para melhor 

compreender o fenômeno do desenvolvimento não devem ser entendidos como 

simples metáforas.  

Nesse sentido, ele aborda as pesquisas de Jane Jacobs, que entende o 

desenvolvimento essencialmente como sendo: 1 – um processo de diferenciações 

emergindo de generalidades; 2 – um processo de diferenciações que se tornam 

generalidades das quais emergem novas diferenciações, ou seja: trata-se de um 

processo aberto que cria complexidade e diversidade; e 3 – um processo que depende 

de codesenvolvimento, que está relacionado a uma abordagem não linear, ou seja: o 

desenvolvimento “opera como uma rede de codesenvolvimentos interdependentes. 

Sem essa rede não há desenvolvimento” (VEIGA, 2010, p.53).   

Veiga sustenta que o desenvolvimento sustentável é um “conceito 

político e um conceito amplo para o progresso econômico e social (2010, p.113)”. Em 

sintonia com esse entendimento, Sachs defende que “o desenvolvimento é o processo 

histórico de apropriação universal pelos povos da totalidade dos direitos humanos, 

individuais e coletivos, negativos (liberdade contra) e positivos (liberdade a favor)” 

(2009, p. 65) e que isso está relacionado a “três gerações de direitos: políticos, cívicos 

e civis; sociais, econômicos e culturais; e os direitos coletivos ao desenvolvimento, ao 

meio ambiente e à cidade” (2009, p. 66).  

As abordagens propostas em relação à política pública e ao 

desenvolvimento social sustentável permitem que haja percepções mais amplas e 

assertivas sobre esses fenômenos sociais. Além disso, é possível que sejam 

propostos novos olhares e entrelaçamentos sobre ambos, criando uma necessária 

conexão e interdependência.  

Com isso em mente, pode-se conceituar política pública como um 

conjunto de ações realizadas por atores políticos com o objetivo de sanar problemas 

públicos e, assim, gerar desenvolvimento. Essa conceituação, embora associe as 

expressões política pública e desenvolvimento, ainda se mostra restrita e tateia o 

fenômeno social apenas superficialmente, pois o desenvolvimento gerado pode, por 

um lado, ser apenas econômico e, por outro, estar relacionado a uma escala temporal 

de curto prazo.  
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Então, muito embora isso não seja condenável do ponto de vista moral, 

essa política pública não será eticamente válida, posto que a ética pressupõe ações 

que sejam amparadas em valores atemporais e imutáveis. De igual modo, ações 

éticas devem prever, necessariamente, o ser humano como um fim.  

Diante dessas reflexões, pode-se conceituar, sob o ponto de vista da 

ética, que política pública é um conjunto de ações realizadas por atores políticos, que 

tem o ser humano e a coletividade como elementos centrais, e que possuem como 

objetivo sanar problemas públicos para a geração de desenvolvimento social 

sustentável.  
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4 O ENSINO SUPERIOR E A POLÍTICA PÚBLICA DO FIES: desafios 

para a democratização do acesso e a geração de desenvolvimento social 

sustentável 

 

Para que se possa entender o contexto ao qual o Fundo de 

Financiamento Estudantil – FIES está inserido, qual seja, o ensino superior não 

gratuito brasileiro, mais especificamente, por uma questão da extensão e oferta de 

vagas, o ensino superior oferecido pelas IES privadas, faz-se mister entender o 

surgimento, o desenvolvimento e as características do ensino superior, sobretudo 

brasileiro, bem como as políticas públicas que antecederam o FIES no financiamento 

estudantil voltado ao ensino superior.  

 

4.1 A UNIVERSIDADE E SUAS FUNÇÕES  

 

Ao abordar essa temática, três substantivos são empregados e estão 

relacionados entre si, embora digam respeito a distintos conceitos: ensino superior 

(graduação e pós-graduação), faculdade e universidade.  

O ensino superior apresenta indícios de que se trata, de fato, de um 

saber restrito, elitizado e destinado a poucos, sendo esse exatamente um dos desafios 

a que o FIES se propõe: democratizar o acesso ao ensino superior e romper com sua 

histórica elitização. Assim, a própria nomenclatura concede indícios do caminho 

percorrido pelo ensino ao longo da história, mas ela também pode ser entendida no 

contexto de organização institucional que está definida na Lei 9.394/96, Lei de 

diretrizes e bases da educação nacional – LDB, também conhecida por Lei Darcy 

Ribeiro, que estabelece em seu artigo 21 que “a educação escolar compõe-se de: I – 

educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; 

II – educação superior” (BRASIL, 2017).  

Já o substantivo faculdade diz respeito à instituição de ensino que 

ministra algum curso superior, ou alguns cursos superiores, seja de graduação ou pós-

graduação, geralmente em quantidade menor do que os oferecidos por uma 

universidade e, ainda, pertencentes a alguma área em comum (humanas, exatas, 

saúde etc.). Nesta pesquisa, esse termo será utilizado para se referir às instituições 

de ensino isoladas, em contraposição ao termo universidade, que diz respeito às 
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instituições de ensino que congregam diversos cursos superiores e/ou faculdades. O 

fato é que toda faculdade e universidade são IES - Instituições de Ensino Superior.  

Importante destacar, ainda, que o Decreto n° 9.235, de 2017, 

regulamenta o ensino superior no Brasil e traz, além das definições e atributos de 

faculdades e universidades, a figura de Centro Universitário. Assim, conforme consta 

de seu artigo 15, “as IES, de acordo com sua organização e suas prerrogativas 

acadêmicas, serão credenciadas para oferta de cursos superiores de graduação 

como: I - faculdades; II - centros universitários; e III - universidades.” (BRASIL, 2017a). 

Esse Decreto apresenta algumas características que diferenciam essas 

instituições de ensino superior: enquanto as faculdades dependem de autorização 

para a oferta de novos cursos superiores, as universidades e centros universitários 

possuem autonomia para criação e oferta de cursos superiores, bastando que 

informem o MEC no prazo de 60 dias sobre os cursos abertos, para eles possam ser 

supervisionados, avaliados e reconhecidos (BRASIL, 2017a).  

Além disso, o decreto apresenta critérios mais rígidos para o 

recadastramento de uma faculdade como centro universitário e, de igual modo, para 

o recadastramento de um centro universitário como universidade. Assim, há aspectos 

qualitativos em relação ao corpo docente, com critérios mínimos no que diz respeito à 

titulação e carga horária. Desse modo, os centros universitários devem manter em seu 

quadro um piso de 1/3 de docentes com titulação mínima de mestrado ou doutorado 

e dedicação em regime integral de ao menos 20% de quadro de professores (BRASIL, 

2017a).  

Já nas universidades, em relação à titulação, o piso de mestres e 

doutores é idêntica ao dos centros universitários, enquanto a dedicação em tempo 

integral deve atingir 1/3 dos docentes. Ademais, tanto centros universitários como 

universidades devem manter “programa de extensão institucionalizado nas áreas do 

conhecimento abrangidas por seus cursos de graduação” (BRASIL, 2017a, art. 16 inc. 

IV e art. 17 inc. IV ), “possuírem programa de iniciação científica com projeto orientado 

por docentes doutores ou mestres, que pode incluir programas de iniciação 

profissional ou tecnológica e de iniciação à docência” (BRASIL, 2017a, art. 16, inc. V 

e art. 17, inc. V), “terem obtido Conceito Institucional - CI maior ou igual a quatro na 

avaliação externa in loco realizada pelo Inep, prevista no § 2º do art. 3º da Lei nº 

10.861, de 14 de abril de 2004” (BRASIL, 2017a, art. 16, inc. VI e art. 17, inc. VI) e 

“não terem sido penalizadas em decorrência de processo administrativo de supervisão 
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nos últimos dois anos, contado da data de publicação do ato que penalizou a IES” 

(BRASIL, 2017a, art. 16, inc. VII e art. 17, inc. VIII). Uma exigência a mais para as 

universidades, em relação aos centros universitários, é a manutenção regular de ao 

menos quatro programas de mestrado e dois de doutorado reconhecidos pelo MEC 

(BRASIL, 2017a). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação colabora com a definição de 

ensino superior, ao listar suas finalidades em seu artigo 43:  

 

A educação superior tem por finalidade: 
I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico 
e do pensamento reflexivo; 
II – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento 
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 
III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando 
o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da 
cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em 
que vive; 
IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber 
através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 
V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 
profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando 
os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 
sistematizadora do conhecimento de cada geração; 
VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, 
em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 
VII – promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 
VIII – atuar em favor da universalização e do aprimoramento da 
educação básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a 
realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de 
extensão que aproximem os dois níveis escolares (BRASIL, 2017, Art. 43).  

 

Essa definição elenca, por um lado, finalidades relacionadas aos cursos 

superiores, quais sejam: o ensino, a pesquisa e a qualificação profissional; por outro 

lado, abarca questões mais sutis, mas fundamentais, que dizem respeito a seu papel 

de formar, além de profissionais, cidadãos conscientes das possibilidades e 

responsabilidades conferidas pelo conhecimento. Isso se dá ao realçar o aspecto de 

aperfeiçoamento cultural, a partir do ensino superior, bem como de estabelecer a 

necessidade de trocas com a comunidade, ampliando a proximidade e interpretação 

da realidade na qual está inserido, e oferecendo devolutivas com pesquisas, debates, 

publicações e cursos de extensão que gerem desenvolvimento e melhorias para 

aquela comunidade. Nesse sentido, sem renunciar a investimentos em pesquisas 
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relacionadas às “tecnologias de ponta”, é essencial que a universidade esteja atenta 

às “tecnologias de corpo”, que são mais rudimentares, mas mais aderentes e urgentes 

à comunidade local:  

 
[...] cumpre todas as instituições e a cada uma das universitárias fazer 
fundamentar-se o seu cosmopolitismo exatamente no atendimento aos 
compromissos locais. É maravilhoso fazer-se pesquisa de ponta ou 
desenvolver-se “tecnologia fina”, mas isso desde que estejam contempladas 
as necessidades mais básicas da sociocultural, da qual se planta qualquer 
universidade (MORAIS, 1995, p. 21). 

 

A partir dessas definições, é possível verificar que existem desafios para 

que as finalidades elencadas sejam materializadas, sendo que eles surgem da própria 

história de formação e desenvolvimento das sociedades e suas instituições, que 

abastecem e se alimentam das universidades, sendo que a missão eterna da 

universidade pode ser entendida como sendo “o lugar onde por concessão do Estado 

e da sociedade uma determinada época pode cultivar a mais lúcida consciência de si 

própria” (SANTOS, 2005, p.188). 

 O fato é que o ensino superior sempre avocou para si a vanguarda do 

conhecimento, gerando atritos com estruturas tradicionais já estabelecidas e 

ensejando mudanças que por vezes, são dolorosas e interferem em um contexto de 

poder, riqueza e dominação. Assim, ao passo que o conhecimento e as pesquisas 

resultantes geram ganhos na área de humanas, por exemplo, as repercussões estão 

muitas vezes relacionadas aos costumes e à religião de um povo. Por outro lado, 

quando os avanços são nas áreas de exatas ou biológicas, por exemplo, as 

repercussões estarão relacionadas, além dos costumes e à religião, às estruturas 

produtivas. Seja como for, o ensino superior sempre esteve imerso num ambiente de 

crise e é constantemente desafiado a se reinventar, conforme a história do ensino 

superior demonstra. 

 

4.1.1 Focos sobre a história do ensino superior 

 

A busca pelo conhecimento, seu uso para a melhoria da condição de 

vida das pessoas, bem como para o entendimento dos mistérios do mundo, da vida e 

da morte, é milenar e se confunde com a evolução cultural dos povos. De igual modo, 

também é antiga, na história dos povos, a instrução direcionada às crianças e jovens 

para uma formação básica que os pudesse incluir na cultura local e permitir o exercício 
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da cidadania. Em relação a isso, o registro mais antigo diz respeito à civilização 

egípcia, onde as pesquisas apontam que a formação direcionada às crianças iniciava-

se aos 4 anos de idade e se estendia até os 16, compreendendo ensinamentos 

focados principalmente na compreensão e escrita dos hieróglifos egípcios, mas que 

abarcavam, ainda, conforme registros em ostracas15, estudos sobre partes do corpo 

humano, países estrangeiros, festas religiosas, cópia de textos clássicos e suas 

transcrições para língua vulgar (BAKOS, 1999).  

Há, ainda, registros que comprovam que havia nos palácios e templos 

egípcios instrução específica para a formação, respectivamente, de escribas do Rei 

ou escribas de Deus, destinados às pessoas que iriam exercer essa profissão e 

ocupar um cargo específico na burocracia egípcia (BAKOS, 1999). Então, é possível 

afirmar que há, nesses registros, as primeiras evidências de um curso superior 

destinado ao domínio de um conhecimento específico para o exercício de uma 

profissão.  

Ademais, há registros de um ensino destinado à elite política e religiosa, 

ministrado no que é conhecido por Escolas de Mistérios, que tinham como intuito 

exatamente decifrar o que era entendido como mágico e misterioso pelo cidadão 

comum em relação ao universo, à natureza e ao ser humano (CARNIERI, 2020). De 

fato, os avanços realizados pela civilização egípcia em diversos campos do saber e 

as conquistas que deles resultaram, como na engenharia, na medicina, culinária etc., 

chamam atenção sobre o processo investigativo desse povo e sua aplicação para 

resultados práticos, não se tratando de mero conhecimento especulativo.  

Ainda no mundo antigo, pelas características investigativa, formativa e 

com ensino diferenciado em relação à instrução direcionada para a formação básica 

do cidadão, a Grécia também registra escolas que podem ser entendidas como sendo 

um “curso superior” e o primeiro exemplo vem da escola mantida pelo filósofo e 

matemático Pitágoras (570 a 495 a.c.) em Crotona, no sul da Itália, que possui 

diversos elementos que remetem a de uma faculdade: seleção para ingresso e acesso 

ao conhecimento, ensino gradual e organizado em fases com duração de um ano, 

processo investigativo do universo com uso da matemática etc. (XAVIER, 2012). Há 

que se registrar, ainda, as célebres Academia de Platão, fundada no ano de 384 a.c., 

e o Liceu de Aristóteles (Escola Peripatética), fundada em 336 a.c., ambas em Atenas, 

 
15 Fragmentos de cerâmicas que são objeto de estudos a partir de achados arqueológicos. 
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dedicadas a estudos filosóficos, como metafísica, lógica, dialética etc. 

(BORTOLANZA, 2017). Wermann e Machado fazem uma aproximação dessas duas 

escolas com a universidade moderna, ao afirmarem que: 

 
Em seu tempo, a Academia e o Liceu representaram a síntese de uma época, 
tais quais as universidades da Idade Média, e também as de hoje. A razão de 
ser dessas instituições é a formação do homem enquanto ser consciente de 
si e da sociedade em que atua. Assim, o principal paralelo que estabelecemos 
tem a ver com essa natureza crítico-reflexiva. As universidades estão 
imbuídas de um espírito intelectual irrefreável, já presente na Grécia Antiga. 
A grande comparação que tencionamos empreitar, portanto, é que cada 
instituição dessas retrata o ápice racional do seu tempo, com bases 
epistemológicas inexoráveis. Esse anseio fica patente sempre que 
examinamos os propósitos das universidades, independente do estatuto 
considerado. Existe um paradigma a ser seguido, não muito diferente do 
passado. Um paradigma que, em tese, repele a ortodoxia, o conceito pronto 
e acabado. Um paradigma que, salvo melhor juízo, vive a lutar contra 
proposições irredutíveis e dogmáticas. Quer dizer, a educação em constante 
processo de superar-se a si mesma, de ser aquilo que ela é (2016, p. 15). 
 

Seguindo uma ordem cronológica, importante destacar as descobertas 

arqueológicas realizadas por poloneses na cidade de Alexandria: além de sua famosa 

biblioteca, fundada em 295 a.c. por Ptolomeu, foram descobertas as estruturas do que 

seria a Universidade de Alexandria, com capacidade para 5.000 alunos 

(BORTOLANZA, 2017).    

Há registros, também, de instituições de ensino superior milenares em 

exercício ainda nos dias de hoje, dentre elas a Universidade de Al-Karaouine (Al 

Quaraouiyine) em Marrocos, na região de Fes, “que teve origem numa Madrasah, um 

tipo de escola, e foi criada no ano de 859 D.C., mas somente em 1957, passou a 

ofertar graduações em matemática, física, química e línguas estrangeiras e ainda hoje 

permanece em atividade” (BORTOLANZA, 2017, p. 4).  

A segunda instituição de ensino superior mais antiga em atividade é a 

Universidade Al-Azhar, fundada entre os anos de 970 e 972 na cidade do Cairo, Egito. 

Na sequência, fundada no século XI em território Iraniano, há a Universidade 

Nizamyya, formada dentre outras, pela faculdade Al-Nizamiyya of Baghdad, de 1065, 

que “serviram de modelo para universidades fundadas posteriormente na região e 

continua em funcionamento” (BORTOLANZA, 2017, p. 4). 

O Ocidente teve a formação de suas primeiras instituições universitárias 

na Idade Média, o que se constituiu um marco importante para o florescimento cultural, 

artístico e científico Europeu. Isso porque, diferentemente das instituições de ensino 

religiosas, a universidade cria um novo locus em que o objetivo final deixa de ser Deus 
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e passa a ser o conhecimento e o saber (BORTOLANZA, 2017), o que pode ser 

buscado por qualquer cidadão que se dedique ao estudo e à pesquisa, de forma 

racional. Assim, ao invés de formar clérigos, que é uma função que exige um dom 

divino, a universidade forma pessoas capazes de aprender e ensinar, introduzindo na 

Europa um novo personagem social: o doutor, que é um profissional da cultura, do 

saber e da ciência:  

 
O surgimento das primeiras universidades, na virada dos séculos XII e XIII, é 
um momento capital da história cultural do Ocidente medieval. O 
agrupamento dos mestres e/ou dos estudantes em comunidades autônomas 
reconhecidas e protegidas pelas mais altas autoridades leigas e religiosas 
daquele tempo, permitiu tantos progressos consideráveis no domínio dos 
métodos de trabalho intelectual e da difusão dos conhecimentos quanto uma 
inserção muito mais eficiente das pessoas de saber na sociedade da época 
(BORTOLANZA, 2017, p. 5).  
 

Fundada em 1088, no território do que hoje é a Itália, a Universidade de 

Bolonha é considerada a primeira das universidades ocidentais, L’Alma Mater, e está 

em funcionamento até os dias atuais, sendo uma das líderes do sistema universitário 

europeu (BORTOLANZA, 2017). Sua fundação inaugurou um período profícuo de 

expansão das universidades na Europa e em 1500 este continente já somava cerca 

de 50 instituições de ensino superior em atividade (BORTOLANZA, 2017).  

Após a cidade de Bolonha, importante registrar a fundação das seguintes 

universidades europeia e que ainda hoje estão em atividade: a Universidade de Paris, 

na Franca, datada de aproximadamente 1096, que posteriormente deu origem à 

renomada Universidade de Sorbonne, em 1257; ainda, em 1096, a Universidade de 

Oxford, na Inglaterra, que após uma disputa interna deu origem a também inglesa 

Universidade de Cambridge, em 1209; a Universidade de Montpellier, na França, 

datada de 1150; a Universidade de Salamanca, na Espanha, datada de 1218; e a 

Universidade de Pádua, a segunda mais antiga da Itália, datada de 1222, e que teria 

surgido de um desmembramento da Universidade de Bolonha, após estudantes e 

pesquisadores pleitearem maior liberdade acadêmica (BORTOLANZA, 2017). 

Datada de 1538, a Universidade Autônoma de Santo Domingo, no 

território do que hoje é a República Dominicana, pode ser considerada a primeira 

instituição de ensino superior da América (BORTOLANZA, 2017). Na sequência, no 

que hoje é a República do Peru, que no período colonial era o principal território da 

coroa espanhola, sendo a sede do vice-reinado do Peru e responsável por todos os 

territórios sul-americanos colonizados pela Espanha, a cidade e Cuzco, em 1551, vê 
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surgir La Universidade Nacional Mayor de San Marcos, que é a única do continente 

americano que está em atividade ininterrupta desde sua origem (BORTOLANZA, 

2017). Sua fundação logo no início do processo de colonização do continente 

americano pela coroa espanhola, pode ser tomado como prova da importância que as 

instituições de ensino superior haviam conquistado na sociedade europeia ao longo 

de 400 anos de florescimento, sendo um vetor de transformação social, produção de 

conhecimento, consolidação e sobreposição cultural.  

A partir do século XVI, o ensino superior se integra ao contexto da 

modernidade e as instituições de ensino superior passam a ser o foco central da 

reformulação do Estado, da contestação do poder da Igreja, da interpretação da 

natureza e da sociedade, avocando para si um papel de propulsoras do 

desenvolvimento, sobretudo a partir dos ideais iluministas. A emancipação da ciência 

do conhecimento filosófico, com a influência marcante de René Descartes e seu 

“Discurso sobre o Método”, de 1637, bem como de Francis Bacon e sua obra “Novum 

Organum”, de 1620, criarão o paradigma que moldará e impulsionará a atividade 

universitária.  

Importante destacar a influência de dois discursos na formação da 

universidade moderna: “Sobre a Organização Interna e Externa das Instituições 

Científicas Superiores em Berlim”, de 1808, formulado por Von Humboldt e que marca 

a reorganização da Universidade de Berlim; e o “Discurso sobre o Alcance e a 

Natureza da Educação Universitária”, de 1852, proferido pelo cardeal John H. 

Newman, em Dublim, na Inglaterra. Ambos comungam do projeto moderno para a 

universidade, sendo que os principais pontos do discurso de Newman residem em que 

a universidade  

 
[...] forneça uma educação liberal, entendendo por liberal o facto de o 
conhecimento dever ser procurado como um fim em si mesmo; (...) não deve 
ser em si mesma útil, mas sobretudo assumir a forma da aquisição filosófica 
do conhecimento; e (...) não deve se basear numa concepção de 
conhecimento ou de trabalho fragmentados, isto é, a universidade deve 
ensinar todo o conhecimento ensinando todos os ramos de conhecimento 
(MAGALHÃES, 2006, p. 17). 
 

  Já em relação ao texto de Humboldt, há postulados que versam sobre 

princípios essenciais das universidades e que, até hoje, as caracterizam e as 

fundamentam, são eles: a formação através da pesquisa e sua unidade com o ensino, 

a autonomia institucional, a liberdade pedagógica e de manifestação, a relação 

integrada entre universidade, Estado e sociedade (apud PEREIRA, 2009).  
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Por fim, no que diz respeito à história do ensino superior, importante 

destacar a influência que o mercado gerou sobre as universidades a partir da 

revolução industrial e do ideário positivista. A esse respeito, Buarque (2014) reforça 

que a universidade, então, passa a atuar em sintonia com as demandas do sistema 

socioeconômico e perde, paulatinamente, sua atuação impulsionada pelas demandas 

da liberdade do conhecimento, pois ela “se insere no sistema como agente produtivo 

e perde sua liberdade, sendo aprisionada por diversas amarras” (p.53). 

 

4.1.2 Breves apontamentos sobre o ensino superior no Brasil 

 

Diferentemente do que ocorreu nas colônias espanholas, a coroa 

portuguesa não incentivou cursos superiores em território brasileiro e, enquanto a 

américa latina contabilizava dezenove universidades no final do século XVIII, cifra que 

chegou a mais de trinta no final do século XIX, o Brasil viu surgir sua primeira 

universidade apenas no século XX (BORTOLANZA, 2017).  

Entretanto, muito antes de uma universidade, o Brasil contou com cursos 

superiores isolados que estiveram ligados a instituições religiosas. Exemplos são os 

cursos de Filosofia e Teologia mantidos pela Companhia de Jesus no colégio de 

Todos os Santos, na cidade de Salvador, Bahia, e no colégio de São Sebastião, na 

cidade do Rio de Janeiro (FLORES, 2017); e os mantidos pela Ordem Franciscana a 

partir do século XVII, sendo o mais importante o Convento de Santo Antônio do Rio 

de Janeiro, construído em 1608, sendo que o local abrigou uma das maiores 

bibliotecas do Brasil colônia (FRANCISCANOS, 2023).  

Entretanto, havia diferença marcante entre os cursos superiores 

oferecidos por ambas as instituições: o ensino oferecido pelos Franciscanos era 

apenas para a formação de quadro interno, enquanto os Jesuítas, além da formação 

de padres para compor os quadros da Igreja, também formava os profissionais que 

ocupariam postos no serviço público e, ainda, ilustrava os filhos das classes 

dominantes, como os proprietários de terras ou mercadores portugueses que vieram 

ao Brasil enriquecer (CUNHA, 2016).  

Importante salientar que essas primeiras iniciativas não contaram com o 

apoio estatal, ou seja, da coroa portuguesa. Ao somar essa constatação com o fato 

de que, naquele momento, a Espanha já contava com oito universidades renomadas 

na Europa, enquanto Portugal contava com apenas a Universidade de Coimbra, e 
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mais tarde com a Universidade de Évora (CUNHA, 2016), constata-se que o ensino 

superior não era uma prioridade para Portugal, o que se refletia por óbvio na sua 

principal colônia.  

De fato, a coroa Portuguesa enxergava com preocupação a existência 

de cursos superiores no Brasil, pois, em função da característica emancipatória 

conferida pelo conhecimento, o entendimento era de que faculdades poderiam gerar 

uma massa de pensadores anarquistas, o que poderia perturbar a sociedade colonial, 

enquanto a função brasileira era eminentemente de fornecedor de produtos primários, 

o que não exige capacitação superior (FLORES, 2017). Isso também dizia respeito ao 

ensino básico, não existindo esforços do governo e da elite local para a alfabetização 

do povo trabalhador, até mesmo porque a economia brasileira estava ancorada no 

sistema escravagista, o que demonstra a valorização da cultura de exploração e o 

desprezo pelo ser humano, pela busca do conhecimento e do desenvolvimento.  

Um aspecto a ser abordado em relação aos cursos superiores no Brasil 

colônia é o fato de que eles não eram reconhecidos e, portanto, as pessoas que neles 

se formavam não exerciam atividades liberais pois não possuíam diplomas, o que era 

conquistado somente após a realização de exames de equivalência realizados na 

Europa. Ora, naquele contexto, apenas famílias muito abastadas podiam financiar tal 

empreitada, o que se constituía mais um traço de privilégio e falta de democratização 

no acesso ao ensino (FLORES, 2017). 

Em relação a isso, o padre jesuíta Antônio de Oliveira envidou esforços 

para que o curso de Filosofia do Colégio da Bahia fosse reconhecido, o que foi 

conquistado em 1689. Mas isso não foi tarefa simples: em função da ascensão social 

que o letramento causava na vida das pessoas, a procura e matrícula de mestiços nos 

cursos superiores passou a incomodar a elite baiana, que articulou para que eles 

fossem expulsos da instituição em 1681, o que demonstra que já em sua incipiente 

origem o ensino superior brasileiro foi marcado por um projeto elitista e discriminatório 

(FLORES, 2017).  

O distanciamento e a falta de interesse da coroa portuguesa pelo ensino 

e formação das pessoas na colônia fortaleceram a Companhia de Jesus, que 

desenvolveu grande poder e influência junto à elite local, que dependia dos serviços 

dessa instituição para letrar seus filhos, posto que não havia alternativas no campo da 

educação:  
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A partir do século XVI, a direção do ensino público português desloca-se da 
Universidade de Coimbra para a Companhia de Jesus, que se responsabiliza 
pelo controle do ensino público em Portugal e, posteriormente, no Brasil. 
Praticamente, foram dois séculos de domínio do método educacional 
jesuítico, que termina no século XVIII, com a Reforma de Pombal, quando o 
ensino passa a ser responsabilidade da Coroa Portuguesa (MACIEL; 
SHIGUNOV NETO, 2006, p. 469). 

 

Em meados do século XVIII, essa dominância dos jesuítas no campo 

educacional, o que também ocorria na metrópole, foi usado como justificativa para o 

fracasso do desenvolvimento de Portugal frente a outros países europeus, o que 

motivou a construção de uma narrativa antijesuítica, que culminou em severas 

medidas implantadas pelo Marquês de Pombal, através de alvará de 28 de junho de 

1759 .Essas medidas, que sofreram influências iluministas a partir das experiências 

vividas por Pombal na Inglaterra, onde exerceu, dentre os anos de 1739 a 1749, 

funções diplomáticas a serviço da coroa, vieram na forma de amplas reformas que 

impulsionaram mudanças nas áreas administrativa, política, econômica, cultural e 

educacional (MACIEL; SHIGUNOV NETO, 2006). 

No que diz respeito à educação, a reforma de Pombal substitui a 

metodologia eclesiástica jesuíta pela pedagogia iluminista, fundamentada na escola 

pública, laica e, de certa forma, mais empírica e direcionada ao exercício de atividades 

profissionais: 

 
As principais medidas implantadas pelo marquês, por intermédio do Alvará 
de 28 de junho de 1759, foram: total destruição da organização da educação 
jesuítica e sua metodologia de ensino, tanto no Brasil quanto em Portugal; 
instituição de aulas de gramática latina, de grego e de retórica; criação do 
cargo de ‘diretor de estudos’ – pretendia-se que fosse um órgão 
administrativo de orientação e fiscalização do ensino; introdução das aulas 
régias – aulas isoladas que substituíram o curso secundário de humanidades 
criado pelos jesuítas; realização de concurso para escolha de professores 
para ministrarem as aulas régias; aprovação e instituição das aulas de 
comércio (MACIEL; SHIGUNOV NETO, 2006, p. 470). 
 

 Entretanto, tais medidas tiveram efeito limitado: ao expulsar de seus 

domínios os membros da Companhia de Jesus e confiscar todo seu patrimônio para, 

assim, extirpar quaisquer traços da ideologia jesuíta, Portugal se viu desprovido de 

pensadores e educadores, o que foi um entrave para uma expansão mais rápida na 

oferta de ensino público de qualidade e que pudesse, de fato, gerar repercussões na 

cultura, na economia e na eficiência da máquina estatal.  

Seja como for, a partir da reforma pombalina, o foco do Estado português 

esteve centrado, no que tange ao ensino superior brasileiro, na abertura de cursos 



88 
 

isolados de medicina, direito e engenharia, com o objetivo de melhorar a saúde das 

pessoas, atuarem na burocracia do Estado e contribuir nas obras patrocinadas pela 

coroa.  

Alguns desses cursos utilizaram como base instituições de ensino 

profissionalizantes já existentes no Brasil colônia, como no caso da Real Academia 

de Artilharia, Fortificação e Desenho, criada em 1792 (BORTOLANZA, 2017), que em 

1810 se converteu na Academia Real Militar para a formação de militares e 

engenheiros, bem como os cursos de medicina das atuais universidades federais da 

Bahia e do Rio de Janeiro, sucessoras de cursos de cirurgia criados em 1808 pelo 

príncipe regente D. João VI: 

 
[...] o Príncipe Regente D. João por carta régia em 1801, portanto antes de 
sua vinda para o Brasil, criou o Hospital de Vila Rica, uma instituição para o 
ensino de especialidades médicas que funcionou até 1848. No mesmo ano 
de 1808, o Príncipe Regente fundou a Escola de Cirurgia, posteriormente 
passou a ser a Academia Médico-Cirúrgica da Bahia, antecessora da atual 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Outra escola e 
Academia Médico Cirúrgica foi implantada no Rio de Janeiro no mesmo ano, 
e se tornando na atual Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(BORTOLANZA, 2017, p. 6).  
 

A vinda da coroa portuguesa ao Brasil marcou um período de grande 

desenvolvimento e o ensino superior fez parte desse movimento. Assim, além dos 

exemplos já trazidos referentes às faculdades de medicina da Bahia e do Rio de 

Janeiro, datadas de 1808, e o curso de engenharia, de 1810, em 1827 foi a vez da 

cidade de São Paulo receber seu primeiro curso superior com a fundação da 

Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, ainda em atividade e que compõe, 

atualmente, a Universidade de São Paulo. No mesmo ano, a cidade de Olinda também 

foi contemplada com a abertura de sua Faculdade e Direito, que também está 

atualmente em atividade e deu origem à Universidade Federal de Pernambuco: 

 
Os Cursos Jurídicos de São Paulo, implantados em 1827, iniciaram as 
atividades no ano seguinte, e em sua trajetória formaram a atual faculdade 
de Direito, permanecendo em plena vigência (VAINFAS, 2002). Os Cursos 
Jurídicos implantados em 1827 em Olinda, deram origem a atual 
Universidade Federal de Pernambuco (VAINFAS, 2002). A Escola Livre de 
Farmácia e Química Industrial, criada em 1895, e com início de atividade em 
fevereiro de 1896 e a Escola de Engenharia, fundada em 1896 junto com as 
demais escolas formaram em 1934 a Universidade de Porto Alegre, 
antecessora da atual Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(BORTOLANZA, 1998, p. 7). 
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Os cursos jurídicos possuíam grande prestígio e eram os mais 

procurados, tendo em vista que eles proporcionavam um “enobrecimento” daqueles 

que os cursavam, pois a formação humanística se distanciava do trabalho braçal, que 

estava relacionado a funções exercidas pelas camadas mais desfavorecidas da 

sociedade, sobretudo os escravos (FLORES, 2017).  

Durante esse período, conhecido como Brasil Império, o ensino superior 

esteve unicamente sob controle do Estado Brasileiro, que era o responsável pela 

escolha da região que iria receber os cursos, a definição da matriz curricular, bem 

como por sua manutenção e controle (BORTOLANZA, 2017). Nesse contexto, conclui-

se que o Estado Brasileiro era avesso à ideia de universidade, pois sua política voltada 

ao ensino superior concentrou-se exclusivamente em faculdades isoladas e 

distribuídas em diversas regiões do país. Essa política se concentrou na formação de 

profissionais liberais específicos, conforme as prioridades definidas pelo governo, 

limitando as possibilidades de formação de uma classe mais ampla de profissionais 

acadêmicos e de pesquisadores que pudessem impulsionar o desenvolvimento do 

país. Soma-se a isso o fato de que as cátedras e demais funções públicas existentes 

nas faculdades eram distribuídas sem critérios técnicos, mas antes para servir a 

interesses políticos locais, o que gerou os germes da falta de prestígio das carreiras 

acadêmicas no Brasil: 

 
[...] as diferentes faces desse processo de criação do ensino superior 
contribuíram para desvalorizar ainda mais os critérios acadêmicos: pela 
absorção de pessoal pouco qualificado; pela manipulação de influências 
clientelísticas e políticas nas contratações; e pela introdução de diferenciais 
de remuneração e de condições de trabalho sem uma relação com as 
exigências de competência e desempenho (SAMPAIO, 1991). A falta de 
planejamento às instituições de ensino superior no Brasil, desde sua origem, 
em detrimento as ineficiências e cunho político e interesses outros, 
proporcionaram limitações em sua expansão e na qualificação no 
atendimento pleno da população. Persiste na atualidade as consequências 
das constantes reformas educacionais e de Leis sobre as atribuições à 
Educação Pública e ao Ensino Superior (BORTOLANZA, 2017, p. 7). 

 

Diante do exposto, evidenciam-se os desafios enfrentados pela 

universidade no Brasil, muitos dos quais iniciados ainda no Brasil Colônia e 

intensificados no Brasil Império e que, entendidos como um problema público, 

serviram para a criação de políticas públicas, dentre elas, o próprio FIES.  

Com a Proclamação da República, em 1899, o ensino superior brasileiro 

recebe novo impulso pela quebra do monopólio estatal na oferta de cursos e na 
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manutenção de instituições de ensino superior. Assim, a Constituição Federal de 1899 

promove a descentralização do ensino superior e autoriza a criação de instituições de 

ensino superior pela iniciativa privada, proporcionando elevação na disponibilização 

de vagas e cidades com oferta de cursos superiores. Assim, “entre 1889 e 1918, fruto 

dos efeitos dessa constituição, 56 novas escolas de ensino superior, na sua maioria 

privadas, são criadas no país” (BORTOLANZA, 2017, p. 8). 

Esse movimento de abertura de novas faculdades pela iniciativa privada 

contou com participação de instituições religiosas e a Igreja conseguiu retomar uma 

posição que já havia exercido ao longo de todo o período colonial. Isso ocorreu, por 

um lado, em função da própria característica da legislação brasileira, que não previa 

a existência de empresas educacionais, sendo que as faculdades eram todas 

constituídas como instituições sem fins lucrativos.  

Assim, se por um lado o Estado diminuiu sua participação direta na 

educação superior brasileira, por outro, continuou participando ativamente do 

financiamento dessas instituições através de “renúncia fiscal dos impostos sobre a 

renda, o patrimônio e os serviços, bem como pelo acesso a recursos federais” 

(CARVALHO, 2017).  

Isso demonstra a dependência desse setor da ajuda estatal, o que se 

realiza através da concessão, pelo Estado, de diversos benefícios que potencializam 

os lucros das empresas educacionais, sendo que essa realidade perdura até os dias 

atuais. Aliás, uma das críticas ao FIES, enquanto política pública, é exatamente 

compactuar com esse modelo, o que será aprofundado ao longo desta pesquisa. 

Ainda como resultado do momento político vivido pelo país, no período 

pós Proclamação da República, em 1911 entrou em vigor a Lei Orgânica do Ensino 

Superior que, dentre outros assuntos, instituiu a necessidade de verificação dos 

conhecimentos prévios dos candidatos que ingressavam na faculdade, através da 

realização de exames de admissão, que em 1915, através do decreto 11.530, recebeu 

o nome de exames vestibulares (FLORES, 2017). Segundo Cunha (2016), isso foi um 

marco importante para aprofundar o caráter seletivo/discriminatório dos cursos 

superiores no Brasil, o que foi aperfeiçoado em 1925 por meio do decreto 16.782-A 

que limitou o número de vagas concedidas pelas faculdades mantidas pelo Estado. 

Até então, com a aprovação no exame vestibular, o aluno tinha garantida sua vaga na 

faculdade elegida. Então, o que passa a vigorar é um modelo de competitividade entre 

os candidatos, que passam a ser classificados conforme seu desempenho no referido 
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exame. Essa alteração também foi importante para o fortalecimento das IES privadas, 

tendo em vista que, ao deixar descontinuar a garantia irrestrita de vagas aos 

aprovados, os candidatos desclassificados nas IES públicas buscavam refúgio nas 

IES particulares.  

O início do século XX testemunhou, finalmente, o surgimento das 

primeiras universidades brasileiras no estado do Rio de Janeiro, em 1920, e em Minas 

Gerais em 1927. O Estado de São Paulo, por sua vez, fundou a USP – Universidade 

de São Paulo, em 1934, a partir da criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras (FFCL) e da união das faculdades já existentes, quais sejam: a Escola 

Politécnica de São Paulo, a Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, a 

Faculdade de Medicina, Faculdade de Direito e Faculdade de Farmácia e Odontologia 

(MONTOYAMA et al, 2011).  

Segundo Buarque (2014), a universidade no Brasil nasceu com dois 

objetivos norteadores: a busca por liberdade e formação de mão de obra para a 

construção do futuro, através da produção de ciência e tecnologia para a geração do 

desenvolvimento do país.  

Ao longo dos anos 30, o governo Vargas implementa, através de 

decretos, “as seguintes reformas que visavam à organização nacional da educação, 

tais como: regime universitário, criação do Conselho Nacional da Educação, do ensino 

secundário e do comercial, além da organização das Universidades” (FLORES, 2017, 

p. 410).  Até meados da década de 40, o ensino superior brasileiro deu maior ênfase 

no ensino, em detrimento da pesquisa, carregando as características que marcaram 

sua existência ao longo de todo o Brasil Império, ou seja: foco na formação de 

profissionais para o mercado de trabalho e a ausência de cursos desinteressados e 

especulativos que pudessem repercutir positivamente na ciência brasileira (FLORES, 

2017).  

De 1945 a 1964, com o fim da Era Vargas e a ocorrência de um curto 

período democrático no Brasil, o país vê uma expansão de Universidades Federais 

pelo país, a partir do entendimento de que cada Estado deveria contar com pelo 

menos uma instituição dessa natureza. Esse processo de expansão se dá, dentre 

outros fatores, pela federalização de algumas Instituições de Ensino Superior 

estaduais. Outro aspecto a se destacar, é o fortalecimento do movimento estudantil, 

sobretudo no início da década de 60, o que propiciou a estruturação de uma pauta de 

reinvindicações que continham demandas necessárias para a modernização e 
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expansão do ensino universitário brasileiro, como a extinção da cátedra, a autonomia 

universitária em relação ao governo, a eleição interna dos dirigentes, autonomia 

estatutária, liberdade para definição de cursos e currículos e definição de modelos 

para ingresso e aprovação dos alunos (CUNHA, 2016).  

Com o advento dos governos militares a partir de 1964, reitores, 

professores e universitários que estavam na liderança dessas pautas foram 

perseguidos e expulsos das universidades e, a partir das ideias já disseminadas da 

necessidade de mudanças, o governo vocacionou para si a responsabilidade de 

protagonizar uma reforma ampla no ensino superior, o que se materializa através da 

Reforma Universitária instituída pela Lei n°5.540/68 (BRASIL, 1968).   

Essa reforma se ancorou, por um lado, nas orientações e sugestões 

emitidas pela Associação Internacional de Desenvolvimento (AID), criada em 1960 

pelo Banco Mundial, bem como das constatações, proposições e diagnósticos 

conferidos pelos Relatórios Atcon16 (1965/66) e Meira Mattos (1967/1968), que se 

mostraram influentes e decisivos nos rumos da referida reforma e no futuro do ensino 

superior brasileiro, na medida que convergiam no entendimento de que deveria haver 

“o fim da gratuidade do ensino superior; a gestão empresarial das universidades; o 

estabelecimento de práticas e valores voltados à ordem capitalista” (ZANDAVALLI, 

2009).  

De fato, o contexto mundial clamava por maior racionalização financeira 

dos recursos públicos e o financiamento estatal do ensino superior era um ponto de 

entrave para a expansão da oferta de vagas, sobretudo em função do regime de 

cátedras, pois nele faculdades ligadas a uma mesma universidade possuíam vários 

professores para a mesma disciplina, o que é descontinuado pela reforma a partir do 

princípio de “vedação da duplicação de meios para fins idênticos ou equivalentes” 

(CUNHA, 2016, p.179). Além disso, outras mudanças estiveram relacionadas: à 

unificação entre ensino e pesquisa, ou seja, o professor ficaria responsável por ambas 

 
16 Conhecido como Plano Atcon, ou Relatório Atcon, o MEC publicou em 1966 o documento intitulado 
“Rumo à Reformulação da Estrutural da Universidade Brasileira”, que foi desenvolvido pelo Norte 
Americano Rudolph Atcon a partir de convite realizado pela Secretaria do Ensino Superior do MEC, 
sendo seu conteúdo de influências liberais e capitalistas, bem como pautado pela doutrina empresarial 
norte-americana da racionalidade, eficiências e eficácia das instituições. Já em relação ao relatório 
Meira Mattos, tratou-se de iniciativa do presidente Costa e Silva no ano de 1967, que preocupado com 
a possibilidade de subversões estudantis nos ambientes universitários, cria uma Comissão Especial, 
em 1967, com o advento do Decreto n°62.024, com intuito de criar maior ascensão do governo sobre 
as universidades, bem como gerar maior controle nesses ambientes (ZANDAVALLI, 2009).    
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as dimensões e cumpriria jornada integral; e “criação de uma unidade voltada para a 

formação de professores para o ensino secundário e de especialistas em questões 

pedagógicas – a Faculdade (ou centro ou departamento) de educação” (CUNHA, 

2016, p.179). 

Se por um lado os governos militares foram responsáveis pelo 

cerceamento de liberdade nos campi universitários, com destituição de reitores, 

ameaça e aposentadoria compulsória de professores, perseguição de lideranças 

estudantis, controle bibliográfico, de produção e conteúdo etc., por outro lado, é 

inegável que o ensino superior nas décadas de 60 e 70 deu um grande salto em 

número de matrículas na graduação e, sobretudo, na pós-graduação (CUNHA, 2016). 

Pelas características intrínsecas do ensino superior, sendo uma atividade 

investigativa, que pressupõe liberdade de pensamento e manifestação, parece 

contraditório, mas o fato é que foi durante os governos militares que o ensino superior 

brasileiro recebeu seu maior impulso: 

 
[...] uma aliança tácita entre docentes e pesquisadores experientes fez com 
que as agências de fomento ampliassem em muito os recursos destinados à 
pós-graduação; novos prédios foram construídos nos campi e laboratórios 
forma equipados; a profissão docente foi institucionalizada mediante o regime 
de tempo integral e de dedicação exclusiva; as instituições públicas de ensino 
superior ampliaram expressivamente o número de estudantes nelas 
matriculados (CUNHA, 2016, p.179). 
 

Essa expansão do ensino superior brasileiro, a partir da década de 60, 

esteve alinhada com o que se verificou na Europa e nos EUA, sendo que “a segunda 

metade do século XX foi o período de máximo crescimento da universidade, pelo 

aumento do número de instituições, professores e estudantes em todo o mundo” 

(BUARQUE, 2014, p. 53). Nesse contexto, os professores, “em vez de novas ideias 

atrevidas, têm que se preocupar com suas carreiras bem consolidadas. A verdade é 

que a universidade da segunda metade do século XX é uma universidade carreirista” 

(BUARQUE, 2014, p. 53). 

A reestruturação do ensino superior brasileiro na década de 60, 

sobretudo nas universidades públicas, gerou repercussões que incentivaram a 

expansão de IES privadas. Isso porque o modelo adotado de campus universitários 

periféricos, influência direta dos consultores americanos, subtraíram as faculdades e 

a vida acadêmica das regiões onde a vida e as atividades habituais das pessoas 

acontecem, isolando a comunidade universitária (CUNHA, 2016). Por outro lado, essa 

estratégia esteve restrita às universidades públicas, de modo que as IES privadas 
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expandiram seus campis em locais centrais e próximos à infraestrutura já existente, o 

que se converteu em um facilitador para os estudantes, sobretudo aqueles que 

exerciam atividades remuneradas e precisavam conciliar vida acadêmica e trabalho.  

Soma-se a isso a proximidade e a influência que as IES privadas tinham 

dos membros do Conselho Federal de Educação - CFE, que resultou em 

flexibilizações de algumas exigências contidas na Reforma de 1968, como, por 

exemplo, no que diz respeito à qualificação do corpo docente, o tempo de dedicação 

integral à universidade, a quantidade mínima de obras a ser mantida no acervo da 

biblioteca, assim 

 
[...] no momento em que a reforma do ensino superior proclamava sua 
preferência pela universidade como forma própria de organização do ensino 
superior, o CEF já se empenha em propiciar a aceleração do crescimento dos 
estabelecimentos privados, a grande maioria isolados, contrariando a lei 
recentemente promulgada (CUNHA, 2016, p.180).      
 

O fato é que, a partir da Reforma Universitária, o setor de ensino superior 

brasileiro percebe uma significativa expansão do setor privado, sendo que no intervalo 

de dez anos há uma inversão no percentual de alunos matriculados no ensino 

superior, que passa a ser predominante nas instituições privadas, conforme pode ser 

constatado abaixo:  

 

Tabela 1: participação e evolução do número de matrículas no ensino superior 

brasileiro por categoria administrativa entre 1964 e 2014 

Ano 
Total de 

Matrículas 

% 

Cresci-

mento 

IES Públicas IES Privadas 

Número 

% 

Partici-

pação 

% 

Cresci-

mento 

Número % 

% 

Cresci-

mento 

1964 142.386 - 87.665 61,60 - 54.721 38 - 

1974 937.593 558 341.028 36,40 289 596.565 63 990 

1984 1.399.539 49 571.879 40,90 68 827.660 59 39 

1994 1.661.034 19 690.450 41,60 21 970.584 58 17 

2004 4.163.733 151 1.178.328 28,30 71 2.985.405 71 208 

2014 7.828.013 88 1.961.002 25,05 66 5.867.011 75 97 

Fonte: elaborado pelo pesquisador (a partir de INEP – Censo da Educação Superior, 2022; FLORES, 

2017). 

 

Dos dados apresentados na Tabela 1, constata-se que a expansão do 

ensino superior no Brasil é movimento ininterrupto desde a metade da década de 
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sessenta do século XX. Esse movimento foi acompanhado da elevação expressiva 

das IES privadas no que diz respeito a número de matrículas, sendo que ao longo de 

cinquenta anos, essa participação saiu de 38% para 75%. 

Essa expansão na oferta de vagas, que percebeu aumento de 558% em 

uma década, está inserida no clamor da sociedade pela democratização do ensino 

superior. Então, por um lado, esse movimento ameniza a crise de hegemonia, na 

medida em que aproxima o ensino superior da sociedade e suas necessidades. Por 

outro lado, aprofunda a crise de legitimidade, na medida em que essa elevação 

ocorreu em curto espaço de tempo, sob influência do setor privado e com cerceamento 

de liberdades constitucionais, o que gerou repercussões na qualidade e no retorno à 

sociedade dos conhecimentos e pesquisas produzidos pelas IES.   

 

4.1.3 O ensino superior em crise 

 

Apesar de sempre ser confrontado e se deparar com dificuldades, na 

contemporaneidade, o ensino superior enfrenta um desafio ainda maior do que os já 

vivenciados anteriormente, tendo em vista que a própria sociedade se depara com 

mudanças paradigmáticas profundas, rápidos avanços tecnológicos e o 

aprofundamento das práticas neoliberais e sua ascensão sobre os Estados.  

Assim, enquanto o ensino superior ainda se utiliza, predominantemente, 

do paradigma científico herdado do século XIX e amadurecido no século XX, em um 

contexto de conflitos entre leste e oeste, capitalismo e comunismo etc., a realidade se 

impõe na forma de uma transformação societal que possui as seguintes 

características: a) a crise do Estado num cenário de globalização; b) a crise do 

indivíduo, que apesar de parecer protagonista, vive um processo de massificação; c) 

a crise das práticas democráticas, que está bastante relacionada à ascensão do 

neoliberalismo; e por fim, d) a crise das relações interpessoais em função da 

desterritorialização das relações sociais, aprofundado pelo advento das redes sociais 

(SANTOS, 2005). 

O autor sustenta que a modernidade reduziu suas possibilidades às 

possibilidades do capitalismo e, durante dois séculos de convivência, mantiveram uma 

promiscuidade que torna, hoje, impossíveis de serem realizadas suas promessas 

emancipatórias. O que vivemos, atualmente, é uma transição paradigmática que é 
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conceituada de pós-modernidade, em que o racionalismo exacerbado e todo 

progresso possível a partir dele é questionado pela fenomenologia. O fato é que, 

atualmente, é notória a crise de regulação social e de emancipação social, a que 

Santos (2005) designa de pós-modernidade inquietante ou de oposição.  

 
A promoção da criatividade da ação é uma tarefa crucial do tempo presente. 
Porque na fase de transição paradigmática o sistema social entra em 
desequilíbrio acrescido, o aumento da contingência tende a criar situações 
de caos. O caos, que a ordem e o progresso da modernidade parecem ter 
atirado para o lixo da história, regressa hoje, tanto na epistemologia, como 
nos processos sociais. Longe de ser por essência negativo, o caos é um 
horizonte dramaticamente ampliado de possibilidades e, como tal, 
compreende, como nenhum outro, possibilidades progressivas e 
possibilidades regressivas (SANTOS, 2005, p. 39). 
 

O ensino superior, então, depara-se com esse momento de transição, 

em que é colocado à prova e que exige mudanças, tendo em vista que no aspecto 

organizacional ainda se assenta em estruturas herdadas da universidade medieval e, 

paradigmaticamente, apoia-se no pensamento racionalista estruturado na 

modernidade. Ambas as realidades trazem contradições que devem ser enfrentadas 

e o ambiente caótico que a sociedade vive deve ser interpretado em suas 

possibilidades progressivas. Por óbvio que há muitos elementos positivos no ensino 

superior tal como ele está estabelecido hoje, de modo que a mudança que deve ser 

realizada não deve ser disruptiva a ponto de renunciar a todas as conquistas que o 

ensino superior logrou até aqui durante centenas de anos. Trata-se, antes, de 

preservar a tradição “em seus aspectos frutíferos e positivos, mas também deve ser 

negada em suas contradições e aparatos preconceituais” (MORAIS, 1995, p. 22).  

Buarque esclarece que em momentos em que o modelo social exige 

novos paradigmas, o que surgem através da revolução de ideias, a universidade 

deveria agir com protagonismo para preparar esse novo momento. Entretanto, ela não 

tem se mostrado capaz ante essa missão, pois, primeiramente, ela se mantém no 

“papel tradicional da universidade utilitarista como produtora de mão de obra de nível 

superior e de teorias, e não de produtora de pensamento novo através da revolução 

das ideias” (2014, p. 31). Em segundo lugar, em função da  

 
situação existencial moderna dos personagens da universidade – 
especialmente seus professores, mas também seus alunos – ao perceberem 
a frustração decorrente, de um lado, da disfunção de seu produto, que sofre 
de um desemprego crescente; e de outro, do descenso de posição social, na 
medida em que o produto da universidade perde utilidade, deselitiza-se e até 
marginaliza-se socialmente” (BUARQUE, 2014, p. 31). 
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Todo esse contexto traz desafios ao ensino superior e gera repercussões 

inclusive em sua conceituação e finalidades. Como anteriormente apresentado, a 

legislação brasileira é bastante abrangente em sua definição e lista objetivos amplos 

para o ensino superior no Brasil. Entretanto, posto que em tempos de globalização os 

países, povos, culturas e instituições estão, como jamais estiveram, próximos e 

conectados, o contexto mundial gera reflexos na produção acadêmica e na realidade 

institucional do ensino superior brasileiro, sobretudo pelo fato de se tratar de um país 

periférico e que sofre grandes influências dos países centrais do sistema capitalista. 

No sistema universitário isso também ocorre, sendo que  

 
[...] poucas universidades pesquisam e produzem efetivamente 
conhecimento (e são tidas, por isso, como centrais ou modelares), enquanto 
muitas outras distanciadas dos centros culturais ou desprovidas de recursos 
materiais absorvem ou o que vem do estrangeiro ou o que as primeiras 
nacionais produzem (tidas, essas segundas por periféricas pelas razões 
vistas) (MORAIS, 1995, p. 32). 
 

Conceitualmente, a universidade, enquanto lugar onde se busca 

incansavelmente a verdade, deve ser um centro de investigação, um centro de cultura 

(posto que a verdade é algo maior que a ciência) e um lugar de ensino. A partir da 

década de sessenta, entretanto, como resultado do contexto global, os três principais 

objetivos da universidade passaram a ser a investigação, o ensino e a prestação de 

serviços. Assim, houve uma mudança considerável de finalidade sobretudo no sentido 

do “[...] atrofiamento da dimensão cultural da universidade e do privilegiamento do seu 

conteúdo utilitário, produtivista [...]”, o que “(...) explodiu numa multiplicidade de 

funções por vezes contraditórias entre si” (SANTOS, 2005, p. 190). 

Como exemplo disso, a OCDE – Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico, em seu relatório Education at a Glance de 1987, lista 

dez funções principais das universidades:  

 
Educação geral pós-secundária; investigação; fornecimento de mão-de-obra 
qualificada; educação e treinamento altamente especializados; fortalecimento 
da competitividade da economia; mecanismos de seleção para empregos de 
alto nível, através de titulação; mobilidade social para os filhos de operários; 
prestação de serviços à região e à comunidade local, paradigmas de 
aplicação de políticas nacionais (como a igualdade de oportunidades) e 
preparação para os papéis de liderança social (SANTOS, 2005, p. 189). 
 

É possível identificar a relevância do aspecto econômico nessas funções 

e que se trata de uma filosofia profundamente utilitarista. Nesse contexto, o mercado 

está presente em diversos setores da vida social e consegue, de forma sorrateira e 
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silenciosa, sequestrar as instituições de modo que elas atuem em seus mais obscuros 

interesses. Em relação à instituição universitária não é diferente. Assim, há que se 

indagar sobre a isenção, a liberdade e o desinteresse nas pesquisas conduzidas pelas 

universidades, bem como sobre sua relação atual com a sociedade: não reside em 

grande parte nisso a crise enfrentada atualmente pelo ensino superior? Não se trata 

de negar a importância da realidade econômico-financeira para a sociedade e, 

tampouco, para as instituições de ensino superior. O fato é que “o realismo econômico 

não pode, na universidade, sobrepujar o realismo cultural; isso no sentido de que, às 

novas expressões culturais, as instituições acadêmicas têm de se abrir no encalço de 

oferecer-lhes apreciáveis contribuições (MORAIS, 1995, p. 30).  

Santos (2005) defende que o ensino superior, a partir da década de 

sessenta, viu-se imerso em três crises bem delimitadas e que surgem da erosão das 

dicotomias que sustentam sua estabilidade: a crise de hegemonia e a dicotomia alta 

cultura x cultura popular (ou conhecimentos exemplares x conhecimentos funcionais); 

a crise de legitimidade e a dicotomia educação x trabalho (ou hierarquização x 

democratização); e a crise institucional e a dicotomia teoria x prática (ou autonomia 

institucional x produtividade social).   

Em relação a isso, observa-se que essas crises, apesar de bem 

delimitadas, moldam-se conjuntamente no mesmo crisol social e são abastecidas pelo 

combustível das contradições da pós-modernidade, sequestrando as instituições de 

ensino superior para desempenhar um papel que não é fundamentalmente seu. Nesse 

diapasão, segundo Buarque (2014), a universidade não está desempenhando o papel 

de formular novas formas de pensar e, tampouco, fazendo uma revolução das ideias. 

Isso porque, por um lado, a universidade mantém-se fiel ao projeto utilitarista de 

fornecedora ao mercado de mão de obra e de teorias, mas não age como produtora 

de pensamentos novos através da revolução das ideias, o que explica bem a crise de 

hegemonia. Por outro lado, há uma frustação por parte dos personagens da 

universidade (professores e alunos) que percebem que não há garantia de 

empregabilidade e que há um descenso de posição social decorrente da perda de 

utilidade do produto universitário: o sentimento é de que a universidade deselitiza-se 

e marginaliza-se socialmente, o que exemplifica a crise de legitimidade.  

No caso específico brasileiro, Buarque (2014) explica que o ensino 

superior passou por diversas modificações ao longo de sua história e isso se deu 

através de crises, que ora se dava no próprio interior da instituição, ora no cenário 
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global ao qual estava inserido. Assim, por vezes a universidade se fortaleceu por 

apresentar caminhos para a saída da crise, atuando de forma ativa nas discussões e 

com papel fortemente político. Em outros momentos, a crise ocorreu em seu interior e 

a instituição teve que se modernizar. Assim, na década de 50, houve uma alteração 

no portfólio de cursos, pois a industrialização acarretou diversas mudanças na 

sociedade brasileira. Passaram a ser oferecidos cursos de engenharia, sociologia e 

economia e a universidade deixou de ter função apenas bacharelesca para formar 

mão-de-obra e pesquisas que irão impulsionar o desenvolvimento industrial. Já na 

década de 70, em função da ditadura, a universidade deixou de exercer seu papel 

político, combativo e propositivo para soluções para o país e concentrou-se na pós-

graduação, aumentando o número de mestres e doutores. Aliado ao milagre 

econômico, isso gerou uma certa alienação dos quadros universitários:  

 
Com o desenvolvimento capitalista, a universidade moderna passa a ter um 
papel utilitarista, concentrada na formação de mão-de-obra para o processo 
socioeconômico e como produtora de descobertas científicas e processos 
tecnológicos (BUARQUE, 2014, p. 5). 
 

A crise universitária dos anos oitenta é mais profunda do que as 

anteriormente enfrentadas, pois há uma percepção de fracasso de modelos teóricos, 

dúvidas sobre teorias e a ciência. Conforme explica Buarque (2014), isso gerou um 

esvaziamento da ideia de que a universidade cumpriria um papel libertador para 

sociedade e seria capaz de gerar abundância diminuindo a desigualdade social. Por 

outro lado, na medida em que a função utilitarista da universidade brasileira se deu 

através da cópia e replicação de modelos importados de experiências externas, isso 

ocasionou em dependência que com o tempo mostrou suas limitações e sua 

incapacidade em continuar gerando prosperidade econômica para o país. E, por fim, 

após mais de vinte anos de ditadura, os teóricos universitários perderam o hábito do 

debate político e se alojaram em partidos políticos que estreitam as análises e a 

capacidade de refletir e propor alternativas de forma isenta, sem ideologias e dogmas. 

Isso faz com que a universidade e suas teorias não consigam captar o real, por um 

lado, e por outro, em função da crise econômica, também perde sua função utilitarista 

na medida em que não consegue empregar sua mão-de-obra (BUARQUE, 2014). 

Assim, a universidade deixa de ser um degrau de ascensão social e econômica: 

 
O caso do Brasil, como de outros “novos países industrializados”, é ainda 
mais grave. Em uma realidade socioeconômica deformada pelo mimetismo 
em relação aos países desenvolvidos, onde convivem o mais moderno e 
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eficiente ao lado do mais pobre e degradante, com teorias e valores estéticos 
importados ao lado de culturas nacionais que sobrevivem, a universidade 
brasileira descobre que não tem uma função clara, porque sua mão de obra 
não corresponde às necessidades sociais, não é eficiente de acordo com 
nossos recursos, não explica a nossa realidade e não satisfaz as 
necessidades materiais e as demandas culturais de nossa população 
(BUARQUE, 2014, p. 8). 
 

Buarque (2014) apresenta três linhas de ação para que a universidade 

brasileira supere a crise: comportamento acadêmico crítico, administração 

democrática e integração comunitária. Em relação a esta, o autor esclarece que o 

distanciamento da universidade com a realidade brasileira é um dos principais motivos 

de sua crise. Isso se dá porque ela importou um modelo que não condiz com as 

demandas econômico-sociais brasileiras, com currículos e teorias desvinculados de 

nossos problemas. Ele defende, ainda, que a ampliação de horizontes e a prática da 

liberdade será conquistada pela universidade através do exercício dos seguintes itens: 

a) conquista do tempo livre; b) a garantia do equilíbrio ecológico; c) o exercício da 

justiça; d) o encantamento e o desencantamento do mundo através da construção da 

beleza e da procura da verdade; d) o compromisso com a paz e com os direitos 

humanos; e) a prática da aventura; f) a rebeldia e g) o exercício da paixão.  

 

4.2 A POLÍTICA PÚBLICA DO FIES 

 

O enfrentamento de um problema público, conforme abordado 

anteriormente, faz-se através da formulação de políticas públicas após esse problema 

entrar na agenda de políticas públicas, o que será resultado da interação na arena 

política de diversos atores políticos (SECCHI, 2013). Tanto na definição do que seja 

um problema público, quanto na definição do que irá compor a agenda de políticas 

públicas, quanto na execução das ações, os atores políticos agem motivados por 

interesses pessoais ou coletivos, ou a partir do entendimento, pelo uso da razão, da 

importância do enfrentamento deste problema para a melhoria da vida das pessoas. 

Então, a moral e a ética geram repercussões na política pública. 

A princípio, por se tratar de uma política pública, o FIES, que se insere 

no contexto do ensino superior, também é influenciado pelos atores políticos e o uso 

que fazem de imperativos, sejam hipotéticos (moral) ou categóricos (ética). Assim, as 

repercussões de moral e ética no FIES condicionam desenvolvimento social, ou 

apenas crescimento econômico? A análise dos antecedentes do FIES, de dados 
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secundários e de bibliografias que tiveram o FIES como objeto de estudo poderá 

conduzir esta pesquisa para a resposta dessa e de outras perguntas sobre essa 

política pública.   

 

4.2.1 Antecedentes e fundamentos do FIES 

 

A partir da pesquisa histórica do ensino superior e seu contexto de crise 

na pós-modernidade, resulta que, embora tenha havido expansão na oferta de vagas 

no ensino superior brasileiro, a partir da segunda metade da década de sessenta, isso 

não gerou necessariamente democratização no acesso, posto que esse movimento 

foi realizado preponderantemente pela participação de IES privadas. Essas 

instituições, apesar de terem recebido, ao longo da história, incentivos por parte dos 

governos, cobram mensalidades para custear sua estrutura e gerar lucros.  

Então, a democratização do ensino superior no Brasil não ocorreu da 

forma necessária, pois o fator renda continuou sendo impeditivo para ingresso e 

permanência de parte significativa dos jovens brasileiros no ensino superior.  

Diante disso, o Estado, a partir da criação de políticas públicas, tenta 

amenizar o problema público definido como fator renda como impeditivo para ingresso 

e permanência no ensino superior.  

A primeira iniciativa nesse sentido se deu com a criação, em agosto de 

1975, do CREDUC – Programa de Crédito Educativo, política pública implementada 

pelo FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, autarquia criada no 

contexto da Reforma Universitária de 1968, pela Lei 5.537, de novembro de 1968 

(BRASIL, 1968), sendo vinculado ao então Ministério da Educação e Cultura (MEC), 

para a execução de políticas educacionais (BRASIL, 2017a). 

Na primeira fase do programa, que vai de sua criação em 1975 até 1983, 

os recursos eram supridos pelo Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e demais 

bancos comerciais inscritos e previam encargos totais de 15% a.a. e sistema de 

amortização pela tabela price, caracterizado por cronograma de pagamento de 

prestações mensais e iguais do início ao fim do contrato (BRASIL, 2017a). 

Na segunda fase desse programa, que vai de 1983 a 1992, a Caixa 

Econômica Federal passa a ser o único agente financeiro que atuava na concessão 

do CREDUC, o que se deu em virtude da alteração no provimento de recursos para 

sua manutenção, que passou a ser realizado pelo orçamento do MEC e pelo FAS – 
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Fundo de Assistência Social, que tem sua geração receita proveniente das loterias, 

também mantida pela CEF (BRASIL, 2017b).  

A terceira fase do CREDUC se dá na esteira das profundas mudanças 

vivenciadas pelo Brasil na segunda metade da década de 80 e a redemocratização 

do país, bem como com o advento da Constituição Federal de 1988. Assim, em 1992, 

o CREDUC é regulamentado pela Lei n° 8.346, que estabelece que seu custeio se 

dará através de 30% da receita líquida da loteria federal, bem como a partir da 

disponibilização ao programa dos valores referentes aos prêmios da loteria que 

resultassem abandonados. Outro ponto de destaque dessa Lei reside na alteração do 

responsável pela administração e supervisão do CREDUC, que passa a ser do MEC 

(BRASIL, 2017b).  

A quarta fase do CREDUC se estende de 1992 a 1998, ano em que ele 

foi descontinuado para, em 1999, dar lugar ao Fundo de Financiamento ao Estudante 

do Ensino Superior – FIES. Durante essa fase, houve dificuldades orçamentárias para 

manutenção e expansão do programa, tendo em vista que não havia regras para a 

correção dos débitos pela inflação, além de problemas relacionados à cobrança de 

dívidas, pois as garantias contratuais eram frágeis e insuficientes para cobrir o 

montante das dívidas, sendo que não havia, por exemplo, a previsão de um fundo 

garantidor. Assim, o programa é descontinuado de forma melancólica, pois “com a 

inflação e taxa de juros elevadas, o passivo dos estudantes era considerado 

impagável pelos alunos” (BRASIL, 2023c), sendo que a taxa de inadimplência do 

programa atingiu 84% de contratos em estado de inadimplemento (BRASIL, 2023c). 

 

4.2.2 FIES: da origem aos desafios atuais 

 

Inicialmente denominado de Fundo de Financiamento ao Estudante do 

Ensino Superior, o FIES é criado em 27 de maio 1999, pelo governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), através da Medida Provisória n° 1827, 

convertida na Lei n° 10.260 em 12 de julho de 2001. A partir de 2011, o programa 

passa a ser denominado de Fundo de Financiamento Estudantil – FIES (BRASIL, 

2023). Conforme definição emitida pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação, outrora responsável pela gestão do Programa 
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O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um programa do Ministério da 
Educação (MEC), instituído pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que 
tem como objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos 
superiores não gratuitos, com avaliação positiva Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e ofertados por instituições de 
educação superior não gratuitas aderentes ao programa (BRASIL, 2018, 
online). 
 

Para melhor compreensão dos fundamentos desse programa, é 

importante frisar que a Constituição Federal de 1988 não garante necessariamente a 

universalização do acesso ao ensino superior, mas sim a igualdade de oportunidades 

nesse acesso, o que surge a partir do artigo 5°, que estabelece que “todos são iguais 

perante a lei” e garante a “a inviolabilidade do direito (...) à igualdade” (BRASIL, 1988).  

O art. 208 da Constituição brasileira em seu inciso V17, por sua vez, faz o filtro pelo 

mérito (há um risco de considerá-lo um conceito subjetivo, inócuo, servindo de 

desculpas ao Estado para não se comprometer objetivamente com o acesso) e isso 

não significa a falta de obrigatoriedade do Estado em garantir o acesso. Antes o 

compromete, inclusive com os níveis anteriores, pois para conseguir efetivar o seu 

potencial intelectual o indivíduo deve receber uma boa formação, o que significa uma 

escola pública de boa qualidade para que a exclusão do indivíduo ocorra apenas por 

falta de aptidão ou mérito e não por não poder desenvolver as suas competências 

intelectuais (ALMEIDA, 2015, p. 5). 

 
17 Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:  
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada 
inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade 
própria;         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)         (Vide Emenda 
Constitucional nº 59, de 2009)  
II - progressiva universalização do ensino médio gratuito;         (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 14, de 1996)  
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 
regular de ensino;  
IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade;         (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)  
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um;  
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;  
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas 
suplementares de material didáticoescolar, transporte, alimentação e assistência à 
saúde.         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)  
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.  
§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa 
responsabilidade da autoridade competente.  
§ 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada 
e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola.  
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Assim, o FIES atua ancorado no princípio constitucional da igualdade de 

oportunidades, o que se dá através da atenuação do aspecto financeiro como um fator 

impeditivo para que o estudante possa cursar o ensino superior. Literalmente, o artigo 

208, inciso V da Constituição Federal de 1988 versa que “o dever do Estado com a 

educação será efetivado mediante a garantia de: V - acesso aos níveis mais elevados 

do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um” 

(BRASIL, 1988, online). 

Então, muito embora esteja expresso que a garantia de acesso ao 

ensino superior seja um dever do Estado, o final do texto do inciso V traz uma 

vinculação com a capacidade dos estudantes. O que se infere disso é que não se trata 

de uma obrigação do Estado à medida que há um fator que fica na dependência dos 

indivíduos, que é traduzido pelo termo capacidade. Então, isso afasta o princípio da 

universalidade encontrado nos incisos anteriores que abordam o ensino fundamental 

e médio, restringindo a abordagem do ensino superior, pelo Estado, ao princípio 

constitucional da igualdade de condições, o que está previsto no artigo 5°. Diante 

disso, o FIES se insere nesse contexto e isso é um dos fatores de não estar articulado 

com outras políticas públicas, pois ao criar, mesmo que de forma incompleta, 

igualdade de acesso ao ensino superior, o Estado cumpre com seu dever 

constitucional. 

Tendo em vista o ciclo de políticas públicas (policy cycle) (SECCHI, 

2013), o último estágio diz respeito à avaliação da política pública: levando em 

consideração os resultados apresentados, é possível verificar se as ações foram 

capazes de transformar uma situação real na situação ideal almejada.  

Em 2019, o FIES completou vinte anos de existência e, portanto, é 

possível analisar um longo período de dados secundários disponibilizados pelo MEC 

- Ministério da Educação, FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

e INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 

Através desses indicadores, é possível verificar as repercussões obtidas no âmbito do 

desenvolvimento social, especialmente no que tange à democratização do acesso, 

que é o seu escopo principal.  

Assim, ao longo desses vinte anos, o programa sofreu modificações 

profundas que são suficientes para delimitar três períodos que permitem 

contextualizar e relacionar essa política pública com a realidade social e política 

vivenciada pelo Brasil, com possibilidades de compreender as relações e influências 
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que a politic gerou na public policy.  Além disso, constantes alterações no FIES podem 

indicar que, tendo em vista o ciclo de políticas públicas, a etapa de avaliação indica a 

necessidade de realização de alterações. Tendo em vista que o problema público não 

foi equacionado, essas alterações foram realizadas para a manutenção da política 

públicas em parâmetros diversos do que estava vigente até então.  

Ao analisar a primeira fase do FIES é possível identificar que a política 

pública era pouco abrangente, o que se dava em função de exigências relacionadas 

à garantia, ao curto prazo de carência e ao não financiamento integral do valor do 

curso. A segunda etapa, por sua vez, passa a ser bastante abrangente e contemplou 

o financiamento integral dos cursos superiores, a criação de um fundo que flexibilizava 

a apresentação de garantias complementares, a elevação do prazo de amortização 

(três vezes o prazo do curso mais doze meses) do prazo de carência. Se por um lado, 

as alterações verificadas na segunda fase, elevaram consideravelmente o número de 

matrículas, por outro, houve a elevação no percentual de inadimplemento. Assim, a 

terceira fase é marcada por um enxugamento da política pública, que passa a ser mais 

criteriosa no acesso, a partir de notas mínimas para o ingresso dos estudantes; na 

escolha dos cursos de graduação, limitando-os às áreas de licenciatura, engenharia 

e saúde; na exclusão da carência para a amortização do principal; no desconto dos 

valores contratuais do FIES pelo empregador, através de consignação em folha e na 

disponibilização de mais vagas para regiões com percentuais mais baixos de ingresso 

em cursos superiores.  
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Figura 2: legislação e fases do FIES 
 

                                                                         
                                      1999                                  MP 1827/99 
                                                                                MP 1865//99 
                                                                                MP 1972/99                                                                                                   
                                                                                MP 2094/00 
                                                                                 
                                                                                Lei 10.260/01    
                                                                                  
                                                                                Lei 10.846/04 
           1ª Fase                    
                                      2005 
(de 1999 a 2009)                                                                                Lei 11.482/07 
                                                                                Lei 11.552/07 
 
 
 
                                                                                Lei 11.941/09 
 
 
                                      2010                                  Lei 12.202/10 
                                                                                MP 487/10 
                                                                                Lei 12.385/11 
                                                                                Lei 12.431/11 
                                                                                Lei 12.513/11 
           2ª Fase                                                         MP 564/12 
                                                                                Lei 12.712/12 
(de 2010 a 2014)                                                     Lei 12.801/13 
                                                                                Lei 12.873/13 
                                                                                Portaria MEC n°3/2014 
 
                                     2015 
 
                                                                               MP 741/16 
                                                                               Lei 13.366/16 
                                                                  MP 785/2017 
                                                                               Lei 13.530/17 
                                                                               MP 841/18 
                                                                               Lei 13.682/18 
          3ª Fase                                                         Lei 13.756/18 
           
(de 2015 aos dias        2020                                  Lei 14.024/20 
 atuais).                                                                     
                                                                               MP 1.091/21 
                              
                                                                               Lei 14.375/22 
                                     2023 
                                                                         
Fonte: elaborado pelo pesquisador                                                                                                           
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Com isso em mente, pode-se indicar a primeira fase do FIES entre a 

data de sua criação, em 1999, até o ano de 2009, portanto dez anos, período em que 

esse programa logrou pouco êxito se a análise se concentrar no número de contratos 

de financiamentos ativos. Conforme dados do Relatório de Gestão do Fies de 2010, o 

programa chegou a 2009 com menos de 500 mil contratos ativos, para ser mais exato, 

486.718 (BRASIL, 2010), o que representou apenas 10,99% de participação no total 

de matrículas ativas nas instituições de ensino superior privadas, que somou 

4.430.157 (BRASIL, 2010, p. 39).  

O ano de 2010 marca o início de uma nova fase de expansão para o 

FIES, que se estenderá até meados de 2015. Isso porque, através da Lei n° 12.202, 

de 14 de janeiro de 2010 (BRASIL, 2010a), o programa é amplamente reformulado, 

sendo que sua operacionalização deixa de ser de responsabilidade da Caixa 

Econômica Federal e passa a ser do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação: até o ano de 2013, 100% dos contratos já estavam sob sua gestão 

(SANTOS FILHO; CHAVES, 2017). Além disso, mudanças que visam facilitar o 

acesso ao financiamento, bem como superar as dificuldades financeiras dos 

estudantes, são implantadas: a taxa de juros anual foi reduzida de 6,5% para 3,4%, o 

limite máximo de financiamento passar a ser de até 100% do valor total do curso, o 

prazo de carência é elevado para 18 meses após a colação de grau, o prazo de 

amortização é ampliado para até três vezes o período financiado e, principalmente, 

uma medida que irá popularizar de forma definitiva o FIES: a entrada do Banco do 

Brasil como agente financeiro do programa e operador do FGEDUC – Fundo de 

Garantia de Operações de Crédito Educativo. Esse fundo, que até 2014 teve 100% 

do risco absorvido pelo BB e pelo FNDE, lançou a possibilidade de realização dos 

financiamentos sem a necessidade de agregar um terceiro como fiador, pois a 

garantia poderia ser 100% constituída pelo fundo para “estudantes com renda familiar 

mensal bruta per capita de até 1,5 salário-mínimo” (BRASIL, 2018). 

Há que se ter em mente que, após a crise econômica de 2008, conhecida 

como crise dos sub-primes, que mergulhou a economia global em recessão, o governo 

brasileiro agiu no sentido de estimular sua economia através da expansão dos gastos 

públicos, caracterizada por forte intervenção estatal na economia com a utilização de 

empresas públicas na execução de obras, bancos oficiais na expansão do crédito e 

aprofundando as PPP – Parceria Público Privadas para estimular a iniciativa privada 

a participar do estímulo à economia. Nesse contexto, o governo do presidente Luiz 
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Inácio Lula da Silva (2003-2010) e, posteriormente, de Dilma Roussef (2011-2016), 

lançaram e fortaleceram programas governamentais com o intuito de estimular a 

economia através da expansão do consumo. O FIES é um dos grandes exemplos 

dessa política, mas é importante citar, ainda, o programa Minha Casa, Minha Vida, 

renúncias fiscais direcionadas a alguns setores da indústria com grande participação 

na geração de empregos, juros subsidiados concedidos ao agronegócio através do 

plano-safra, o lançamento do PSI – Programa de Sustentação do Investimento e o 

estímulo a grandes projetos empresariais brasileiros, inclusive no exterior, através da 

utilização do BNDES etc.: 

 
[...] o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (com dois mandatos, 2003/2006 e 
2007/2010) “permaneceu subordinado aos interesses do capital, dando 
continuidade aos pontos centrais do projeto de educação superior dos 
governos neoliberais anteriores” e reforçam o argumento de Lima (2007) de 
que as políticas do governo Lula para a educação superior deram 
prolongamento às “reformas neoliberais elaboradas, difundidas e 
monitoradas pelos organismos internacionais do capital”, no caso em estudo, 
por exemplo, com diversificação das formas de financiamento da educação 
superior, como é o caso do FIES (SANTOS FILHO; CHAVES, 2017, p. 75). 
 

A execução dessas políticas de estímulo à economia gerou 

repercussões positivas ao governo num primeiro momento, sendo que o presidente 

Lula e o Partido dos Trabalhadores conseguiram eleger Dilma na sucessão 

presidencial que, por sua vez, conseguiu a reeleição em 2014. Contudo, as 

repercussões nas finanças do Estado foram bastante profundas, sendo que, no caso 

específico do FIES, no ano de 2016, a despesa pública com essa política atingiu 

R$31,6 bilhões (BRASIL, 2017c). Essa política de expansão do consumo, de 

endividamento do Estado, de empresas e famílias mostrava suas limitações já em 

2014. Assim, no início de seu segundo mandato presidencial, a presidente Dilma 

Roussef anunciou Joaquim Levy como seu ministro da Fazenda e medidas que 

tentavam conter o endividamento do Estado foram adotadas: elevação de impostos e 

contingenciamentos em programas sociais, o que impactou diretamente o FIES.  

O fato é que mudanças foram realizadas no FIES com o intuito de 

equacionar seus elevados gastos. Assim, em 2014, foi instituída a adoção de critérios 

mínimos para ingresso no programa, que consistia na obtenção de nota mínima de 

450 pontos no Enem e nota diferente de zero na redação. Ainda nesse ano, através 

da Portaria MEC nº 3/2014, as entidades mantenedoras (IES) são obrigadas a 

aderirem ao FGEDUC e passam a ser devedoras solidárias no percentual de 8% do 
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valor garantido. Além disso, a partir de 2015, a taxa anual voltou a ser de 6,5% a.a. e 

o programa passou a estipular limitação na oferta de vagas, além de contar  

 
[...] novamente com processo seletivo dotado de critérios estrategicamente 
estabelecidos para distribuição das vagas disponíveis ao financiamento. 
Dentre tais critérios, destaca-se a priorização de cursos com melhores 
indicadores pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(Sinaes), distribuição por localização geográfica, identificando-se a demanda 
por financiamento estudantil e as condições socioeconômicas de cada 
microrregião onde há oferta, bem como áreas prioritárias (Engenharias e 
Ciência da Computação, Licenciaturas e Área da Saúde), eis que, de fato, até 
o primeiro semestre de 2015, 60% (sessenta por cento) dos contratos de 
financiamento se encontravam nas regiões Sul, Sudeste e no Distrito Federal. 
(BRASIL, 2017c, p. 2). 
 

Então, a partir de 2015, o FIES ingressa numa nova fase marcada pela 

retração no número de vagas ofertadas, saindo de 600.512 em 2014, para 313.947 

em 2015 (BRASIL, 2017c).  

Ao analisar o período que abrange os anos de 1999 a 2018, portanto 20 

anos, através dos dados constantes da tabela seguinte, é possível verificar que houve 

crescimento gradual no número de matrículas nos cursos superiores presenciais, em 

média de 6% ao ano. No acumulado desse período, houve um crescimento percentual 

de 292%. Nesse mesmo período, o número total de vagas ofertadas pelo FIES foi de 

4.627.238, chegando a representar, em 2013, o financiamento de 20% do total de 

alunos matriculados em cursos presenciais no ensino superior no Brasil, com 875.000 

contratos ante 4.374.431 alunos matriculados: 

Entretanto, se por um lado houve maior democratização no acesso, em 

2019, 47% dos beneficiários do programa estavam em situação de inadimplemento 

de seus contratos (ABMES, 2019). Uma das hipóteses é que isso está relacionado à 

dificuldade de rentabilizar o curso superior, tendo em vista as oportunidades de 

emprego oferecidas no mercado de trabalho brasileiro. Ainda em relação ao 

inadimplemento, o MEC – Ministério da Educação, em seu Relatório Anual de Gestão 

do Exercício de 2017, aborda com preocupação o elevado percentual de 

inadimplência, sobretudo no viés de sustentabilidade da Política Pública, posto que 

em 2017 o saldo contábil referente ao estoque de operações atingiu R$85 bilhões:  

Cabe mencionar que, quando se considera o número de contratos com 
alguma inadimplência frente ao número total de contratos, ambos em fase de 
amortização, o percentual sobe para 46,5% para os contratos a partir de 2010 
e para 51,4% para todo o estoque, de modo que a perda esperada do 
programa tende a ficar próxima a 50%, em consequência da maturação dos 
contratos e das características do crédito educacional concedido. (BRASIL, 
2018a) 

 



110 
 

Tabela 2: Matrículas Presenciais no Ensino Superior Brasileiro e vagas ofertadas pelo 
FIES 

Ano 

Matrículas 
Presenciais 

em 
Instituições 
de Ensino 
Superior 

% de 
Crescimento 

Número de 
Vagas 

Disponibilizadas 
pelo FIES 

% Vagas / 
matrículas 

Contratos 
Ativos 

% Contratos 
FIES Ativos/ 

alunos 
matriculados 

1999 1.537.923 - - - 67.202 4,37 

2000 1.807.219 18 100.000 6 102.501 5,67 

2001 2.091.524 16 60.000 3 150.677 7,20 

2002 2.428.258 16 80.000 3 218.775 9,01 

2003 2.750.652 13 70.000 3 271.992 9,89 

2004 2.985.405 9 50.000 2 312.027 10,45 

2005 3.260.967 9 100.000 3 372.038 11,41 

2006 3.467.342 6 100.000 3 377.662 10,89 

2007 3.639.413 5 100.000 3 425.001 11,68 

2008 3.806.091 5 100.000 3 473.340 12,44 

2009 3.764.728 -1 100.000 3 486.718 12,93 

2010 3.987.424 6 200.000 5 529.553 13,28 

2011 4.151.371 4 415.000 10 583.757 14,06 

2012 4.208.086 1 502.500 12 918.137 21,82 

2013 4.374.431 4 875.000 20 1.168.100 26,70 

2014 4.664.542 7 600.512 13 1.910.718 40,96 

2015 4.809.793 3 313.947 7 2.185.038 45,43 

2016 4.686.806 -3 325.279 7 2.441.008 52,08 

2017 4.649.897 -1 225.000 5 2.765.439 59,47 

2018 4.489.690 -3 310.000 7 2.554.998 56,91 
Fonte: elaborado pelo pesquisador (a partir de BRASIL - FNDE, 2022; BRASIL - INEP, 2023a, online). 

 

Nesse contexto, a elevação no percentual de pessoas com diploma 

universitário poderia causar repercussões positivas no desenvolvimento do país, na 

medida em que isso, em tese, estaria relacionado à melhoria da capacitação da mão 

de obra e da elevação da produção acadêmica, agindo como um propulsor do 

desenvolvimento econômico, que é um dos eixos do desenvolvimento humano. 

Entretanto, o FIES inseriu os alunos num contexto de mercantilização do sistema 

educacional, que age impulsionado com foco em resultados financeiros, não existindo 

qualquer garantia de que o curso superior poderá facilitar sua colocação profissional 

ou, ainda, que poderá permanecer na vida acadêmica e conseguirá incentivos para 

dar vasão às pesquisas científicas. Assim, esse elevado percentual de endividamento 

dos alunos beneficiários do FIES faz com que o programa, ao invés de agir como uma 
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política pública de libertação dos alunos menos favorecidos no que diz respeito à 

renda, fiquem em situação financeira ainda pior.  

Sobre isso, Buarque (2014, p.40) afirma que “mesmo essa proposta 

nascida na universidade não tem sido usada como instrumento de emancipação do 

povo brasileiro, porque não estendeu aos seus beneficiários a educação necessária 

para a emancipação da população excluída”. Sen afirma que “grande parte dos 

problemas de privação surge de termos desfavoráveis de inclusão e de condições 

adversas de participação, e não do que se poderia chamar, sem forçar o termo, de um 

caso de exclusão” (2010, p. 35). 

O fato é que o FIES, na medida em que não proporciona emancipação 

e, ainda, aprisiona os beneficiários em dívidas que corroem seus salários sem que, 

necessariamente, o curso superior tenha atuado como um fator de elevação de sua 

renda, tem-se mostrado antes como uma política de exclusão, pois, na prática, o que 

há é uma hierarquização do ensino superior, em que no topo da pirâmide estão as 

universidades estaduais e federais, predominantemente, e algumas poucas 

particulares, e na base as faculdades isoladas do interior e os grandes conglomerados 

universitários, esses, os maiores beneficiados com o FIES. Nesse contexto, o FIES 

se mostra limitado na geração de desenvolvimento social.  

Ademais, um ponto que aponta para a falta de articulação do FIES com 

outras políticas públicas é a elevação no percentual de desocupação dentre os jovens 

na faixa etária entre 18 e 24 anos. Conforme a série histórica disponibilizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, esse % foi de 14,1% no final de 

2012 para 23,2 no final de 2019, portanto, antes de qualquer impacto causado pela 

pandemia de COVID-19 na economia brasileira, o que represente elevação de 64% 

(IBGE, 2022). Outra estatística que reforça esse aspecto é a elevação no percentual 

de desempregados dentre a população brasileira com nível de instrução superior. Os 

dados apresentados na Tabela 3 abrange um período de 9 anos, que vai de 2012 ao 

1° trimestre de 2020, portanto, antes de qualquer repercussão advinda da pandemia 

da COVID-19. Esse percentual oscila de 7,20 no primeiro trimestre de 2012, para 

10,20 no primeiro trimestre de 2020, portanto, exatos 3 pontos percentuais de 

incremento, o que representa variação percentual de 41% no período: 
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Tabela 3 – Taxa de desemprego dentre a população brasileira 

com nível de instrução superior – 2012 a 2020 

Período % Desocupação 
Variação 

Trimestral 
Variação % 
Acumulada 

1° Tri de 2012 7,20 - - 

2° Tri de 2012 6,80 -5,56 -5,56 

3° Tri de 2012 6,70 -1,47 -6,94 

4° Tri de 2012 6,90 2,99 -4,17 

1° Tri de 2013 7,80 13,04 8,33 

2° Tri de 2013 7,50 -3,85 4,17 

3° Tri de 2013 7,50 0,00 4,17 

4° Tri de 2013 7,70 2,67 6,94 

1° Tri de 2014 8,40 9,09 16,67 

2° Tri de 2014 7,30 -13,10 1,39 

3° Tri de 2014 7,70 5,48 6,94 

4° Tri de 2014 7,90 2,60 9,72 

1° Tri de 2015 9,00 13,92 25,00 

2° Tri de 2015 7,70 -14,44 6,94 

3° Tri de 2015 8,50 10,39 18,06 

4° Tri de 2015 8,70 2,35 20,83 

1° Tri de 2016 9,00 3,45 25,00 

2° Tri de 2016 8,70 -3,33 20,83 

3° Tri de 2016 8,10 -6,90 12,50 

4° Tri de 2016 8,10 0,00 12,50 

1° Tri de 2017 8,80 8,64 22,22 

2° Tri de 2017 8,30 -5,68 15,28 

3° Tri de 2017 8,20 -1,20 13,89 

4° Tri de 2017 9,10 10,98 26,39 

1° Tri de 2018 8,80 -3,30 22,22 

2° Tri de 2018 9,00 2,27 25,00 

3° Tri de 2018 8,90 -1,11 23,61 

4° Tri de 2018 9,30 4,49 29,17 

1° Tri de 2019 10,10 8,60 40,28 

2° Tri de 2019 9,40 -6,93 30,56 

3° Tri de 2019 9,30 -1,06 29,17 

4° Tri de 2019 9,80 5,38 36,11 

1° Tri de 2020 10,20 4,08 41,67 

Fonte: elabora pelo autor (a partir de BRASIL - IBGE, 2023d, online). 
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Gráfico 1 – Variação % do desemprego dentre a população brasileira com nível de 

instrução superior – 1° trimestre de 2012 a 1° trimestre de 2020. 

 
Fonte: elabora pelo autor (a partir de BRASIL - IBGE, 2023d, online). 

 

Os dados secundários não permitem apontar repercussões positivas 

para os estudantes beneficiários do programa. Não se trata de afirmar que elas não 

existam, mas elas estão no âmbito individual não acessível pelas estatísticas e para 

serem elencadas seria necessária uma pesquisa primária com diversos beneficiários 

do programa. O fato é que uma pesquisa que se proponha a analisar as repercussões 

individuais seria de grandes proporções e demandaria muito tempo, o que foge à 

proposta deste Programa de Mestrado.  

No que diz respeito ao setor de ensino superior brasileiro, houve 

repercussões nas IES privadas a partir dos movimentos de expansão e/ou retração 

do FIES. Assim, por um lado, houve um crescimento significativo no número de 

matrículas ofertadas, saindo de 1.537.923 em 1999, para 4.489.690 em 2018, ou seja, 

crescimento acumulado de 292%, conforme consta da Tabela 2. Por outro lado, o 

número de IES privadas, que somava 1.004 estabelecimentos em 1999 (BRASIL, 
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2000), atingiu a marca de 2.306 instituições em 2019 (BRASIL, 2020), portanto, 

aumento de 230% no período: 

 
O processo de expansão da educação superior no setor privado ocorre no 
Brasil, historicamente, sob a aparência de ampliação do acesso, mas em sua 
essência, atende aos interesses dos empresários do setor de ensino superior, 
tendo em vista que o Estado brasileiro, por meio da destinação de recursos 
do fundo público para a iniciativa privada, submete a educação aos interesses 
do mercado, tornando o ensino superior um campo lucrativo para a atração 
do capital. O FIES se insere nesse contexto (SANTOS FILHO; CHAVES, 
2017, p. 78). 
 

A democratização do acesso ao ensino superior é uma causa legítima e 

que traz maior igualdade de condições aos jovens brasileiros no ingresso ao mercado 

de trabalho. Entretanto, ao que parece, o FIES foi concebido ancorado em valores de 

maximização de resultados, inclusive com resultados bastante positivos para as 

Instituições de Ensino Superior - IES participantes. 

O fato é que os atores políticos podem ter sofrido influência do capital 

privado na formulação das políticas públicas direcionadas ao ensino superior, o que 

resultou na geração de problemas que repercutem, inclusive, de forma negativa em 

seus próprios propósitos, aumentando a crise de hegemonia (SANTOS, 2005): 

 
[...] o lançamento do programa de financiamento, em 1999, teve por objetivo 
minimizar “as dificuldades de estudantes cujas famílias não conseguem pagar 
pelo ensino superior privado. Entretanto, esta não foi o principal fundamento 
para o surgimento do financiamento estudantil, pois, como afirma o próprio 
Amaral (2003), havia um grande quantitativo de vagas ociosas em instituições 
particulares de ensino superior. Não se pode desconsiderar o caráter 
mercantil no ensino superior privado, tendo em vista que a legislação 
brasileira deu às instituições particulares a capacidade “de fixar suas próprias 
mensalidades, desvinculando as negociações da área educacional e 
transferindo-as para os setores de relação entre o consumidor e o produto 
consumido” (SANTOS FILHO; CHAVES, 2017, p.73). 
 

A análise das repercussões do FIES, ao longo de mais de 20 anos de 

existência da política pública, poderia indicar, então, que o problema público não seria 

aquele diretamente relacionado com a desigualdade de oportunidades para ingresso 

e permanência no ensino superior, mas sim à ociosidade dos bancos escolares 

universitários. Assumindo esse debate, salienta-se que um dos resultados mais 

visíveis do FIES é a vultuosa quantidade de recursos públicos que foi direcionada às 

IES privadas, o que gerou um movimento de financeirização do setor universitário 

brasileiro, impulsionando processos de aquisições e a consolidação de grandes 

conglomerados educacionais de nível superior (SANTOS FILHO; CHAVES, 2017). 

Conforme dados do Censo do Ensino Superior de 2022 (BRASIL, 2023c), cinco 
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conglomerados de educação concentram 27% de todas as matrículas do ensino 

superior brasileiro. São eles: Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera (grupo 

Cogna), Centro Universitário Leonardo Da Vinci, Universidade Cesumar, Universidade 

Estácio de Sá e Universidade Paulista.  

O INEP ainda aponta que, dez anos atrás, ou seja, em 2012, esses 

mesmos conglomerados concentravam 10% do total de matrículas no ensino superior 

brasileiro, portanto, um crescimento de 270% em uma década. Importante salientar 

que esse movimento se deu sobretudo através da expansão da modalidade EaD que, 

se por um lado leva os cursos superiores aos mais remotos rincões do país, bastando 

para cursá-lo que haja um acesso à rede de internet e um polo para a realização das 

atividades presenciais exigidas, que geralmente são semestrais, por outro lado traz 

ao debate a precarização do ensino superior, aprofundando ainda mais as crises de 

hegemonia e legitimidade da universidade. 

 

Tabela 4: número de matrículas no ensino superior por modalidade de ensino 

Ano Total EaD % Presencial %  

2001 3.036.113 5.359 0,18 3.030.754 99,82 

2002 3.520.627 40.714 1,16 3.479.913 98,84 

2003 3.936.933 49.911 1,27 3.887.022 98,73 

2004 4.223.344 59.611 1,41 4.163.733 98,59 

2005 4.567.798 114.642 2,51 4.453.156 97,49 

2006 4.883.852 207.206 4,24 4.676.646 95,76 

2007 5.250.147 369.766 7,04 4.880.381 92,96 

2008 5.808.017 727.961 12,53 5.080.056 87,47 

2009 5.954.021 838.125 14,08 5.115.896 85,92 

2010 6.379.299 930.179 14,58 5.449.120 85,42 

2011 6.739.689 992.927 14,73 5.746.762 85,27 

2012 7.037.688 1.113.850 15,83 5.923.838 84,17 

2013 7.305.977 1.153.572 15,79 6.152.405 84,21 

2014 7.828.013 1.341.842 17,14 6.486.171 82,86 

2015 8.027.297 1.393.752 17,36 6.633.545 82,64 

2016 8.048.701 1.494.418 18,57 6.554.283 81,43 

2017 8.286.663 1.756.982 21,20 6.529.681 78,80 

2018 8.450.755 2.056.511 24,34 6.394.244 75,66 

2019 8.603.824 2.450.264 28,48 6.153.560 71,52 

2020 8.680.354 3.105.803 35,78 5.574.551 64,22 

2021 8.986.554 3.716.370 41,35 5.270.184 58,65 

2022 9.443.597 4.330.934 45,86 5.112.663 54,14 

Fonte: elaborado pelo pesquisador (a partir de BRASIL - FNDE, 2023c, on-line). 
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Por mais que as IES divulguem que não há diferenças entre as 

modalidades presencial e EaD, no que diz respeito à qualidade dos cursos, algumas 

características dos cursos EaD põe em dúvida essa tese. Isso poque a vivência 

acadêmica constitui-se experiência formativa importante na vida dos jovens, que irá 

impulsionar seu desenvolvimento e amadurecimento através da interação com 

múltiplas realidades, culminando em processo de amadurecimento que irá favorecer 

sua atuação no mercado de trabalho. Ademais, o contato direto com os professores é 

fonte de novos aprendizados e de um processo de ensino-aprendizagem mais rico e 

profundo. Em relação a isso, o Censo da Educação Superior também disponibiliza a 

relação discente/docente nos cursos superiores conforme a modalidade de ensino, 

conforme apresentado no Gráfico 2:  

 

Gráfico 2: relação discente/docente por modalidade de ensino (presencial e EaD), 

rede de ensino (público e privada) e nas cinco maiores IES privadas. 

 

Fonte: elaborado pelo pesquisador (a partir de BRASIL - FNDE, 2023c, on-line) 

 

Seja como for, se a política pública entrou na agenda influenciada por 

atores políticos que estavam mais preocupados com suas realidades particulares, e 
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não pelos fundamentos constitucionais de igualdade de oportunidades, pode-se inferir 

o porquê do fracasso dessa política pública em alguns aspectos analisados. É 

possível identificar, ainda, o porquê de se tratar de uma política pública desconectada 

de demais ações necessárias, para seu sucesso e que deveriam estar articuladas com 

demais políticas públicas, seja no próprio sistema educacional brasileiro, seja em 

demais setores, como na economia através da geração de empregos, sobretudo 

relacionados às áreas que pudessem absorver os profissionais com curso superior  

Os dados secundários demonstram que, por um lado, o FIES gerou 

elevação no número de matrículas no ensino superior, bem como no número de 

beneficiários do FIES, o que melhorou o indicador de democratização do acesso ao 

ensino superior; entretanto, por outro lado, há percentual elevado de inadimplemento, 

bem como no nível de desocupação dentre os jovens, o que demonstra que não há 

correlação positiva entre a política pública FIES e esses indicadores. Assim, os 

resultados positivos ficam limitados à democratização do acesso ao ensino superior, 

sem que isso gere repercussões positivas em indicadores de desenvolvimento social. 

O FIES, enquanto política pública de democratização do acesso ao 

ensino superior, pode ser utilizado como exemplo para demais políticas públicas no 

que diz respeito aos valores utilizados em sua formulação. Isso porque os dados 

secundários indicam uma predominância de valores morais em sua formulação, o que 

ainda poderá ser reforçado através da pesquisa primária. Diante disso, as 

repercussões em relação ao desenvolvimento social se mostram bastante limitados, 

uma vez que não têm impactado positivamente a vida de seus beneficiários que, ao 

que tudo indica, não conseguem colocação no mercado de trabalho com renda 

suficiente para arcar com as prestações advindas do financiamento utilizado para 

cursar o ensino superior. Assim, observa-se que a política pública do FIES teve como 

foco central objetos, não sujeitos, senão vejamos:  

a) os relatórios de gestão confeccionados pela Secretaria de Educação 

Superior, vinculada ao Ministério da Educação, mantêm uma 

abordagem apenas estatística e não há nenhuma análise sistémica 

com outras políticas públicas, bem como avaliação qualitativa a partir 

das repercussões na vida dos beneficiários dessa política pública. Os 

relatórios de gestão referentes aos exercícios de 2000 a 2017 estão 

disponíveis no portal do Ministério da Educação (BRASIL, 2023b);  
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b) o sistema de estabelecimento de metas no âmbito do Plano Nacional 

de Educação – PNE (2014-2024), que propôs a elevação da taxa 

bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida 

para 33% da população de dezoito a vinte e quatro anos (BRASIL, 

2014), clarifica que os pressupostos presentes na ação deste ator 

político – o poder público, no caso em tela através do Ministério da 

Educação - são de natureza eminentemente estatística e 

desvinculada de realidades locais e individuais; 

c) não há na comunicação oficial do programa, seja na legislação 

(BRASIL, 2010a), ou em relatórios de gestão (BRASIL, 2023b), 

menções sobre a inserção dos policytakers no mercado de trabalho, 

produção científica, geração de renda, desenvolvimento econômico 

ou social, o que comprova que há uma desvinculação entre a política 

pública e a geração de resultados práticos na vida dos alunos 

beneficiários. 

Assim, a princípio, a política pública FIES pode ser definida como 

moralmente válida, mas antiética na medida que o ser humano (estudante) não esteve 

no protagonismo dos efeitos que ela produz. Isso porque os maiores resultados são 

numéricos, seja em relação às estatísticas que demonstram maior acesso ao nível 

superior e, também, maior democratização, seja porque os resultados financeiros das 

IES participantes também foram positivamente influenciados. 
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5 VOZES SOCIAIS E O FIES 

 

Nesta seção, são apresentadas as estratégias metodológicas utilizadas 

na pesquisa qualitativa realizada através de entrevista semiestruturada, centradas na 

investigação da política pública do FIES, a dois gestores de instituições de ensino 

superior da cidade de Franca – SP. 

Os resultados obtidos, por meio das entrevistas, ampliam as 

possibilidades de reflexão sobre as repercussões de moral e ética em políticas 

públicas, na medida em que a vivência dos participantes nos campi universitários 

conecta a teoria à prática, o que se dá através da triangulação de métodos (MINAYO 

et. al, 2005; TUZZO; BRAGA, 2016), ampliando a assertividade das conclusões a 

respeito do fenômeno social, tendo em vista que essa análise relaciona objeto, sujeito 

e fenômeno.   

Nesse sentido, a pesquisa de campo teve como objetivo materializar, 

através dos dados coletados, nas entrevistas com os gestores universitários, as 

teorias abordadas ao longo desta pesquisa, bem como ampliar e trazer novos olhares 

sobre elas.  

A abordagem dos dados é realizada de forma qualitativa e é 

caracterizada, segundo Minayo (2012), pela busca de significados nas ações, 

comportamentos e narrativas apresentadas pelos participantes das entrevistas, o que 

se traduz por uma tentativa de entender, compreender e ressignificar as questões 

respondidas, de forma bastante singular e exclusiva. Isso porque das respostas 

emergem situações vivenciadas pelos participantes, a partir de suas práticas 

acadêmicas no contato com o FIES, e essas vivências são compreendidas conforme 

suas experiências de vida, valores e ideologias: 

 
O verbo principal da análise qualitativa é compreender. Compreender é 
exercer a capacidade de colocar-se no lugar do outro, tendo em vista que, 
como seres humanos, temos condições de exercitar esse entendimento. Para 
compreender, é preciso levar em conta a singularidade do indivíduo, porque 
sua subjetividade é uma manifestação do viver total. Mas também é preciso 
saber que a experiência e a vivência de uma pessoa ocorrem no âmbito da 
história coletiva e são contextualizadas e envolvidas pela cultura do grupo em 
que ela se insere. Toda compreensão é parcial e inacabada, tanto a do nosso 
entrevistado, que tem um entendimento contingente e incompleto de sua vida 
e de seu mundo, como a dos pesquisadores, pois também somos limitados 
no que compreendemos e interpretamos. Ao buscar compreender é preciso 
exercitar também o entendimento das contradições: o ser que compreende, 
compreende na ação e na linguagem e ambas têm como características 
serem conflituosas e contraditórias pelos efeitos do poder, das relações 
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sociais de produção, das desigualdades sociais e dos interesses (MINAYO, 
2012, p. 623).  
 

Conforme ensinam Marconi e Lakatos (2005), uma entrevista é 

caracterizada pelo encontro entre sujeitos, o que tem por escopo a obtenção de novas 

informações e conhecimentos a respeito do objeto de pesquisa. Richardson (1985) 

esclarece que  

 
o termo entrevista é construído a partir de duas palavras, entre e vista. Vista 
refere-se ao ato de ver, ter preocupação de algo. Entre indica a relação de 
lugar ou estado no espaço que separa duas pessoas ou coisas. Portanto, o 
termo entrevistado refere-se ao ato de perceber o realizado entre duas 
pessoas (in BARROS; LEHFELD; 2006, p. 91). 
 

 Uma entrevista pode ter como fundamento uma investigação social que 

poderá ser convertida em um diagnóstico para a resolução de um problema social ou 

para o aperfeiçoamento de práticas sociais. Nesta pesquisa, isso se traduz pela busca 

em proporcionar maior clareza, assertividade e técnica, para que os atores políticos 

possam imprimir a ética nas políticas públicas, o que está relacionado a maiores 

possibilidades de geração de desenvolvimento social sustentável. O roteiro das 

entrevistas encontra-se no Apêndice A. 

Os sujeitos selecionados para esta pesquisa são gestores universitários 

de instituições de ensino superior não gratuitas, da cidade de Franca – SP. Essas IES 

são ou foram participantes do FIES e, portanto, são atores políticos dessa política 

pública e podem, inclusive, serem entendidos como policytakers.  

Assim, a escolha dos sujeitos que iriam compor esta pesquisa partiu das 

seguintes premissas: a) a exigência de que se tratasse de atores da arena política do 

ensino superior brasileiro; b) exigência de que a instituição de ensino a qual os 

gestores estão vinculados exerçam suas atividades na cidade de Franca - SP, tendo 

em vista o princípio da economia de recursos; c) exigência de que a instituição de 

ensino superior a qual os gestores estão vinculados não sejam gratuitas; d) exigência 

de que a instituição de ensino superior a qual os gestores estão vinculados seja ou já 

tenha sido participante do FIES; e) exigência de que houvesse vivência e interação 

do gestor com beneficiários do FIES; e f) possibilidade de analisar generalidades nas 

repercussões da política pública do FIES, e não individualidades.  

A possibilidade de entrevistar diretamente os beneficiários do FIES, ou 

seja, os alunos que lançaram mão do financiamento estudantil, foi descartada em 

função da ausência de uma metodologia que pudesse definir um perfil desejado, tendo 
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em vista que: a) trata-se de público muito vasto, mesmo após delimitar 

geograficamente a pesquisa à cidade de Franca, o que também, por razões de 

escassez de tempo e mão de obra para análise, inviabilizaria o tratamento dos dados 

coletados; b) a heterogeneidade dos beneficiários em relação à renda, sexo e cor 

poderia distorcer as conclusões a respeito das repercussões, posto que essas 

características se traduzem por vivências, histórias de vida e oportunidades muito 

diferentes; c) os cursos escolhidos pelos estudantes podem resultar em oportunidades 

sociais muito desiguais, o que também pode distorcer as repercussões de moral e 

ética na política pública.    

Ambas as entrevistas foram realizadas de forma individual, em sala de 

trabalho localizada no campus de cada uma das universidades e escolhida pelos 

próprios entrevistados. Os convites para as entrevistas foram realizados, a partir da 

secretaria da reitoria das universidades, uma de forma presencial, outra através de 

contato telefônico. Em ambos os casos, houve bastante facilidade no acesso e 

disponibilidade dos gestores, para contribuir com a pesquisa, não havendo em 

nenhum dos dois casos, por parte dos entrevistados, o estabelecimento de regras, 

limitação de tempo ou quaisquer outros elementos que pudessem dificultar a obtenção 

das respostas.  

Antes do início da entrevista, foi disponibilizado aos entrevistados, o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B) e o roteiro com as 

perguntas da entrevista semiestruturada para que houvesse uma leitura prévia. 

Ambos, TCLE e roteiro foram aprovados pelo Comitê de Ética e encontram-se 

registrados sob o número 5.997.663 (Apêndice C). Foram explicadas, ainda, as 

características que compõem uma entrevista semiestruturada, de modo a esclarecer 

que não se trata de um questionário com questões fixas e limitadas, mas sim aberto 

a novas indagações conforme o desenvolvimento da entrevista, pois o “pesquisador 

busca conseguir, através da conversação, dados que possam ser utilizados em 

análise qualitativa, ou seja, os dados considerados mais relevantes em um problema 

de pesquisa” (BARROS; LEHFELD; 2006, p. 91). Na sequência, foi iniciada a 

entrevista propriamente dita e, com a anuência dos entrevistados, houve a gravação 

do conteúdo em áudio. 

Como estratégia de análise dos dados, obtidos nas entrevistas, é 

realizada análise de conteúdo, conforme proposto por Minayo (2000), é dizer: ademais 

da própria percepção e contato com o conteúdo que se deu durante as entrevistas, 
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foram realizadas repetidas e atentas leituras das transcrições e o conteúdo foi 

devidamente codificado, para em seguida, ser classificado em categorias.  

Em linha com essa estratégia, também foram levadas em consideração 

as lições de Bardin (2006), que esclarece que são três as fases a serem observadas 

na análise de conteúdo, quais sejam: a pré-análise, a exploração do material e o 

tratamento dos resultados (inferências e interpretação). A primeira fase é marcada 

pela organização e sistematização do material que será analisado – no caso em tela, 

as entrevistas – que é composta por cinco etapas:  

I - leitura flutuante, que “consiste em estabelecer contato com os 

documentos a analisar e em conhecer o texto deixando-se invadir por impressões e 

orientações” (BARDIN, 2006, p. 90);  

II - escolha dos documentos, que consiste na demarcação do que será 

analisado;  

III - formulação das hipóteses e dos objetivos: “uma hipótese é uma 

afirmação provisória que nos propomos a verificar (confirmar ou infirmar), recorrendo 

aos procedimentos de análise” (BARDIN, 2006, p. 92), enquanto que o objetivo é “a 

finalidade geral a que nos propomos (ou que é fornecida por uma instância exterior), 

o quadro teórico e/ou pragmático, no qual os resultados obtidos serão utilizados” 

(BARDIN, 2006, p. 92);  

IV - referenciação dos índices e elaboração de indicadores, que envolve 

a escolha de índices “em função das hipóteses, caso elas estejam determinas [...] e 

sua organização sistemática em indicadores” (BARDIN, 2006, p. 93); e 

V – a preparação do material, que engloba desde o “alinhamento dos 

enunciados intactos, proposição por proposição” até “a transformação linguística dos 

sintagmas, para estandardização e classificação por equivalência” (BARDIN, 2006, p. 

94).  

A segunda fase, a exploração do material, é um momento importante 

para o sucesso da estratégia metodológica, pois é nele que são definidas as 

categorias, o que permitirá, através das descrições analíticas do corpus, ter riqueza 

nas interpretações e inferências.   

Nessa fase, uma vez estabelecidas as categorias de análise, os 

conteúdos podem ser registrados conforme unidades de registro ou significação, ou 

seja, unidades base que permitem a contagem frequencial. Além disso, os conteúdos 

podem ser identificados conforme unidades de compreensão, ou unidades de 
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contexto, que dizem respeito à codificação das unidades de registro, para que haja 

maior clareza de compreensão e significação:  

 
A unidade de registro é a unidade de significação a codificar e corresponde 
ao segmento de conteúdo a considerar como unidade de base, visando a 
categorização e contagem frequencial. [...] A unidade de contexto serve de 
compreensão para codificar a unidade de registro e corresponde ao 
segmento da mensagem, cujas dimensões (superiores às da unidade de 
registro) são ótimas para que se possa compreender a significação exata da 
unidade de registro (BARDIN, 2006, p.100). 
 

A partir dessa estratégia, é possível verificar se o mundo fenomênico, 

materializado nesta pesquisa pela vivência dos gestores nos campi universitários, em 

contato com o FIES e seus beneficiários, valida, ou não, as hipóteses e as questões 

abordadas por esta pesquisa. Além disso, permite verificar novas abordagens que não 

haviam sido vislumbradas e propostas no início da pesquisa.  

Em linha, com os ensinamentos de Bardin (2006), a análise de conteúdo 

nesta pesquisa utilizará a codificação para que “o como (a técnica) possa precisar o 

porquê (a teoria)”, o que constitui “um elo entre os dados do texto e a teoria do analista” 

(BARDIN, 2006, p. 97). Assim, uma das unidades de registro utilizada diz respeito aos 

personagens, que são os atores ou atuantes:  

 
Neste caso, o codificador indica os personagens (ser humano ou equivalente, 
tal como um animal etc.) e, no caso de uma análise categorial, as classes em 
função da grelha escolhida. Tal grelha é geralmente estabelecida em função 
das características ou atributos do personagem (traços de caráter, papel, 
estatuto social, familiar, idade etc.) [...] Quem e em que ocasião? Com que 
papel? Em que situação? Etc. A unidade personagem pode ser combinada 
com outros tipos de unidade (BARDIN, 2006, p. 100). 
 

 Tendo em vista a necessidade de preservação da identidade dos 

participantes das entrevistas, conforme exigências do Comitê de Ética, ao longo da 

análise dos conteúdos os gestores universitários serão identificados, conforme segue:  

 

Quadro 1: identificação dos gestores universitários participantes da pesquisa. 

GESTOR IDENTIFICAÇÃO IES 

Pró-reitor de administração G1 S1 

Pró-reitor de graduação G2 S2 

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 

 

A codificação utilizada para análise do conteúdo emerge, a partir dos 

entrelaçamentos realizados entre as teorias abordadas e suas conceituações para 
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moral, ética, políticas públicas e desenvolvimento. Nesse sentido, para utilização 

nesta pesquisa, a tríade objeto-sujeito-fenômeno é entendida da seguinte forma: a) 

objeto: revisão bibliográfica realizada nas seções precedentes referentes à moral, 

ética, políticas públicas, desenvolvimento e FIES; b) sujeitos: participantes da 

pesquisa de campo, neste caso, entrevista semiestruturada, definidos como gestores 

de instituições de ensino superior não gratuitas participantes do FIES, conforme 

Quadro 1; c) fenômenos: percepções dos participantes da pesquisa em relação à 

política pública FIES, o que é coletado a partir de estratégias de pesquisa e que está 

relacionado às repercussões de moral e ética no FIES, ou seja: a geração, ou não, de 

desenvolvimento social sustentável. 

Na sequência, a estratégia metodológica codificou o conteúdo conforme 

unidades de contexto, tendo em vista que “em muitos casos torna-se necessário fazer 

(conscientemente) referência ao contexto próximo ou longínquo da unidade a registrar 

(...), pois as palavras necessitam de “contexto para serem compreendidas no seu 

verdadeiro sentido (BARDIN, 2006, p.101)”. Diante do exposto, os seguintes 

marcadores foram definidos em relação ao objeto de pesquisa: 
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Quadro 2: Marcadores para triangulação das repercussões (fenômeno) de moral e 

ética na política pública do FIES (objeto).  

MORAL ÉTICA 
DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL SUSTENTÁVEL 

Descrição Código Descrição Código Descrição Código 

Temporalidade 

passado/presente 
M1 Atemporalidade E1 

Temporalidade 

presente/futuro 
D1 

Transitoriedade M2 Imutabilidade E2 Durabilidade D2 

Coerção M3 Liberdade E3 

Liberdade, 

Igualdade e 

Fraternidade 

D3 

Dependência M4 Autonomia E4 Autossuficiente D4 

Isolamento M5 Amplitude E5 Sistêmico D5 

Interesses 

Individuais 

(imperativos 

hipotéticos) 

M6 
Imperativos 

Categóricos 
E6 Interdependência D6 

Sucesso M7 Valores E7 Bem-estar D7 

Centralidade de 

Objetos 
M8 

Centralidade do 

Sujeito 
E8 

Centralidade de 

Sujeitos 
D8 

Bem (Wohl) M9 Bom (Güte) E9 

Equilíbrio 

(socialmente justo, 

economicamente 

viável e 

ambientalmente 

correto) 

D9 

Lógica dos Meios M10 Lógica dos Fins E10 Fenômenos D10 

Quantitativo M11 Qualitativo E11 

Qualitativo, 

Cumulativo e 

endôgeno 

D11 

Crescimento M12 Desenvolvimento E12 Codesenvolvimento D12 

Individualidade M13 Ser Humano E13 Humanidade D13 

Excludente M14 Includente E14 Abrangente D14 

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 

 

A partir desses marcadores, é possível estabelecer sobreposições de 

características entre objetos e fenômeno, o que pode ser melhor compreendido na 

figura seguinte: 
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Figura 3: Repercussões de moral e ética em políticas púbicas 

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 

 

Importante clarificar que os padrões de conduta morais podem guardar 

relação, em algumas situações, com padrões de conduta éticos. Então, é possível que 

uma política pública seja moral e eticamente válida e as repercussões sejam o 

desenvolvimento social. Como já foi clarificado, a moral tende a ser aperfeiçoada e 

aumentar sua interseção com a ética. Nesse cenário, o padrão de conduta pautado e 

validado pela moral utilitarista iria perdendo progressivamente espaço na sociedade, 

posto que é incompatível com o padrão de conduta ético kantiano. O fato é que uma 

política pública que se utiliza de padrões de conduta alinhados à moral utilitarista 

possui repercussões mais relacionadas a aspectos quantitativos, como o crescimento 

econômico, por exemplo.  
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De forma diversa, políticas públicas que se utilizam de padrões de 

condutas válidas para a teoria ética kantiana possuem repercussões relacionadas ao 

desenvolvimento social sustentável. Quando há a existência de ambos os padrões de 

conduta em uma política pública, as repercussões de desenvolvimento podem ficar 

limitados apenas ao social e ao econômico e não abranger os aspectos de 

sustentabilidade.  

Na sequência, a estratégia metodológica utiliza-se da categorização 

que, conforme Bardin (2006, p. 111), “é uma operação de classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento 

segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos”.  

Nesta pesquisa, a categorização é realizada através da metodologia das 

caixas, ou seja, os elementos do conteúdo são repartidos, conforme são encontrados 

no texto, em categorias que foram pré-estabelecidas (caixas) conforme as hipóteses 

desta pesquisa:  

I - resultado social do FIES em relação ao desenvolvimento social 

sustentável; 

II - desarticulação do FIES com outras políticas públicas, ou falta de 

visão sistêmica;  

III - valorização de critério quantitativos em detrimento de critérios 

qualitativos, ou seja: influência mais incisiva da moral utilitarista em detrimento da 

ética; 

IV - centralidade, ou não, do ser humano na política pública (policytaker).  

Isso posto, os marcadores são identificados na análise do conteúdo e 

organizados em quadro que relaciona sujeito-fenômeno-objeto às referidas 

categorias, conforme segue:  
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Quadro 3: categorias de análise e triangulação sujeito-fenômeno-objeto 
 

N° 
CONTEÚ-

DOS 
SUJEITO FENÔMENO OBJETO CATEGORIA 

1 G1 

(...) eu acredito que o FIES é sim uma 
política pública inclusiva, porque 
política pública é uma situação de dar 
ordenamento institucional, que é a 
política, para todos, que é o público. 

E14, D3, 
D8, D14 

I 

2 G1 

Enquanto gestor universitário, muitas 
pessoas me questionavam assim: 
poxa, mas o FIES é muito subsidiado e 
tem pessoas que aderem ao FIES ou 
são contemplados pelo FIES e que não 
precisariam estar estudando com 
recursos públicos. Escutei muito isso de 
pais de estudantes aqui enquanto 
gestor. Eu sempre respondia para eles 
o seguinte: o FIES é uma política 
pública e, como política pública, tem 
que ser para todos. Então veja: por que 
eu tenho que discriminar? Porque tem 
um lado econômico, porque existe uma 
devolutiva, isso não é fundo perdido, o 
FIES é uma fonte de financiamento, 
depois de formado o estudante tem que 
devolver. 

M5, M6, 
E6, E14. 

I 

3 G1 

Porque o mercado, em tese, é 
beneficiado com estudantes 
universitários de qualidade. Então, 
todos em tese são beneficiados. Mas eu 
vejo que tem essas lacunas que 
infelizmente, a gente vê, do jeitinho 
brasileiro de encontrar brechas para 
querer tirar vantagem em tudo. 

M6, M13 I 

4 G1 

Sim. Mas reforço a questão da inclusão, 
de incluir mais estudantes aqui dentro 
da universidade, trazendo uma forma 
de financiamento, esse é o papel do 
governo, criar oportunidades através de 
políticas públicas, porque tem muitas 
pessoas que de fato precisam, e muitas 
pessoas que usaram o FIES e hoje tem 
boa colocação no mercado de trabalho. 
Então, as percepções negativas que a 
gente apresente, não é para 
generalizar, pois há, sim, pontos 
positivos e boas repercussões. Então 
veja: eu consigo fazer inclusão e eu só 
consegui formar aqui muitos 
estudantes, porque eles puderam 
lançar mão do FIES. Isso é muito 
positivo. Então é uma política inclusiva. 

E8, E9, 
D14 

I 

5 G1 

Mas, enquanto estudantes, muitos 
relatam que, passando por dificuldades 
financeiras e conseguindo o 
financiamento estudantil, eles 
conseguiram terminar seus estudos e 

E10, E11, 
E12, D8, 
D10, D12 

I 
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ingressar no mercado de trabalho. 
Então, houve uma transformação de 
vida e eu acredito que houve 
repercussões positivas. Tem 
estudantes que não conseguiram? 
Tem. Mas eu acredito que a maioria 
conseguiu. Mas me deixa ser mais 
claro: isso, da nossa instituição. Em 
geral, eu não tenho como avaliar. 

6 G1 

Mas o FIES teve um papel relevante, 
não conseguiria te afirmar 
categoricamente se esse estudante só 
conseguiu formar graças ao FIES, mas 
acredito em uma repercussão muito 
positiva do FIES, é bem provável que 
sim, que esse estudante só conseguiu 
graças ao financiamento.  

E3, E8, 
D14 

I 

7 G2 

E foi exatamente o que aconteceu com 
o FIES quando ele deixou de ter o 
fiador. Começou a ter uma entrada 
muito forte de alunos. Nesse período aí 
houve uma entrada muito forte e a 
gente via que era de um público que 
não teria outra forma de acesso, então, 
a gente percebe que foi uma política 
pública extremamente eficaz. Hoje, o 
gerenciamento dela, mal-feito, e as 
consequências que isso trouxe, é outro 
problema, o financiamento é ótimo. 

E14, D14, 
M10, M12  

I 

8 G2 

Sim, a essência do FIES é perfeita, o 
que precisamos aprender é a gerenciar 
um financiamento desse. O ponto 
positivo é que o FIES é o caminho 
correto, mas tem de ter um 
gerenciamento mais eficaz e mais 
tempestivo para a demanda que existe. 
O negativo é que se a gente não 
aprende a gerenciar esse programa da 
forma adequada, em pouco tempo, 
perde-se as condições de se manter o 
programa ativo. 

.E6, E7, 
E9, E10 

I 

9 G2 

Exatamente. Então, a gente viu que 
isso aconteceu. Houve uma entrada 
maciça, mas quando você começa a 
exigir fiadores com muitos graus de 
detalhes técnicos o aluno não vai 
conseguir, pois, se esse aluno já não 
tem condições de acesso ao ensino 
superior, provavelmente ele não terá 
condições de ter um fiador que se 
adeque às exigências. 

D14, M14 I 

10 G2 

Por isso que o FIES, antes das 
modificações de 2010, era uma política 
bastante contida e limitada, e depois, 
com a mudança em relação às 
exigências de fiador, houve uma 
expansão vertiginosa. 

D14, M14 I 

11 G2 
Sim. Foi bastante perceptível. A curva 
de ingresso de alunos foi notoriamente 
notada a partir de 2010, e depois, com 

M11 I 
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as mudanças de 2015, caiu 
drasticamente e vem caindo desde 
então. No último ano, talvez, tenha 
havido uma queda menor, mas também 
nós já estamos em valores e 
quantidade de contratos muito baixos, 
menor do que era antes de 2010. 

12 G2 

Mesmo que isoladamente, eu entendo 
que o FIES é muito positivo. Eu 
particularmente sou muito defensor do 
financiamento estudantil. Inclusive 
minha visão sobre o que deveria ser 
uma política pública para formação em 
nível superior, eu acho que não é uma 
questão de gratuidade, acho que é uma 
questão de oportunidade. 

M5, E3, 
E6, E7, 
E8, E9 

I 

13 G2 

Então, eu acho que muito mais do que 
você dar gratuidade a alguns, é você 
oportunizar a todos, acho que isso é 
mais forte e acho que isso está sendo 
negligenciado. 

E6, E12, 
E14, D8 

I 

14 G2 

Agora, dar gratuidade para alguns e 
deixar outros que tem uma dificuldade 
de acesso, sem nada, eu acho que é 
um quadro horroroso. Então quando eu 
vejo as pessoas defendendo a 
gratuidade como é hoje, para alguns, eu 
fico muito incomodado. 

M14, E6, 
E9 

I 

15 G2 

É que eu acho que a gente começa 
esse debate de forma equivocada, 
porque a gente começa com essa ideia 
de mensalidade. A questão não é 
cobrar mensalidade e sim, uma vez 
formado, ele retornar aos cofres 
públicos o investimento que nele foi 
feito. E não precisa ser uma 
mensalidade ou determinado valor. 
Mas pode ser uma espécie de serviço 
prestado e pode ser por um longo 
tempo. Sem problemas. 

E6, E7, E9 I 

16 G2 

Mas a partir do momento em que você 
passa a usufruir dessa formação, aí 
você começa a pagar. Então não é 
obrigar a pessoa a assumir uma dívida. 
Porque isso é uma das coisas que é 
difícil no FIES, a pessoa sai da 
universidade com uma dívida. 

M4, M14 I 

17 G2 

Porque as condições dele eram 
limitadas e, assim, não conseguia 
ingressar. Aí o Estado vai lá e financia, 
e o aluno consegue ingressar, mas ao 
sair da universidade ele tem a dívida. E 
as condições para pagar, melhoraram? 
Não, ela continua no mesmo emprego. 
Olha lá se não perdeu o emprego no 
meio do caminho e foi admitida num 
emprego ganhando menos, que é algo 
que acontece muito. Então, essa falta 
de cuidado com o depois é delicada. 

M4, M10  I 
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18 G2 

Então, talvez o segredo não esteja 
apenas no preparo, mas sim no foco e 
dedicação. Isso eu percebia em sala de 
aula. Inclusive, que eles não tinham 
uma boa formação, mas superavam 
isso através de muito foco e dedicação 
em fazer as atividades, eles eram muito 
envolvidos e traziam aspectos muito 
positivos para as turmas. 

D8, D10, 
D11  

II 

19 G1 

Mas, enquanto um ator do contexto da 
educação, enquanto professor, eu 
também vejo que o FIES é uma política 
pública muitas vezes desconectada da 
realidade social das políticas públicas 
de base. Então, veja: o governo 
incentiva os estudantes a ter um 
financiamento estudantil na linha 
superior do ensino, só que a gente 
percebe que aqui nós estamos numa 
ponta extrema do ensino, e muitas 
vezes, e eu não tenho esses números, 
mas eu percebo que os estudantes que 
têm vindo do ensino médio, do ensino 
secundário, eles estão vindo com um 
despreparo muito grande em termos de 
conhecimento... 

M9, M11, 
M12, M14 

II 

20 G1 

Então, penso eu que está havendo uma 
dissonância, uma discrepância melhor 
dizendo, das políticas públicas que não 
são sistêmicas. Então, o FIES hoje é 
um financiamento para o ensino 
superior, mas eu acredito que o ensino 
médio está muito precarizado com 
relação à sua formação. 

M5 II 

21 G1 

Sem dúvida, uma maior integração com 
outras políticas públicas, em especial 
um olhar para o ensino médio. Porque 
você traz os problemas do ensino 
médio para a universidade. Por mais 
que a entrada na universidade para 
utilização do FIES, se dê através do 
ENEM, a gente tem percebido que 
ainda é insuficiente. Eu acredito que 
muitas vezes é creditado o problema ao 
ensino superior e muitas vezes o 
problema está na base. 

M4, M5 II 

22 G1 

E ter política pública de ingresso ao 
ensino superior é muito positivo, mas 
não se atinge plenamente seus 
objetivos em razão da falta de 
integração, pelo fato de não se tratar de 
uma política pública sistêmica e, 
portanto, não conversa com outras 
políticas. Isso faz com que o governo 
gaste muita energia com algumas 
coisas que, se houvesse essa 
integração, poderia estar sendo 
distribuída de forma mais eficiente entre 
todos os agentes da sociedade. 

E5, E6 II 
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23 G2 

(...) a gente continua percebendo os 
cursos tradicionais com muita 
demanda, e em momentos de crises, 
essa demanda aumenta. Os cursos da 
área da saúde, por exemplo, têm sua 
demanda elevada em momentos de 
crises. Direito sempre tem público, mas 
em momentos de crise também 
aumenta. E aí há áreas que são 
interessantes e importantes para a 
economia local, com ótimas 
oportunidades de emprego, como 
marketing, moda, design, desaquecidas 
e perdendo espaço, quando deveria ser 
o contrário 

M5, M8, 
M9 

II 

24 G2 

(...) a gente vê que falta alguma peça 
nesse quebra-cabeça, porque a gente 
apenas financiar cursos de status não 
irá, lá na frente, oportunizar que o aluno 
usufrua de sua formação, e nem o país 
vai evoluir da forma que poderia evoluir. 

M1, M4, 
M5 

II 

25 G2 

Porque a gente vê que muitos usuários 
do ensino público superior saírem 
muitas vezes com uma formação muito 
boa, diga-se de passagem, porque a 
grande maioria das IES públicas são 
instituições de referência, e o que 
acontece é o aluno ingressa no 
mercado de trabalho muito bem 
formado e abre seu consultório, abre 
sua empresa e vai ganhar o seu 
dinheiro e muitas vezes acaba não 
dando uma devolutiva para a maior 
parte da sociedade. Qual seria o 
problema desse médico que usufruiu do 
ensino superior público, devolver aos 
cofres públicos o investimento que nele 
foi feito? Pra que esse dinheiro possa 
ser direcionado para a formação de 
mais pessoas. Eu acho que essa seria 
uma sociedade mais equilibrada. 

M6, M13  II 

26 G1 

Hoje, o FIES tem um critério social. 
Antes, a política pública era para todos, 
mas hoje possui travas. Então, eu tenho 
que colocar isso para você, que hoje 
existe sim umas travas sociais.  

M14 III 

27 G1 

Essa discussão de ética e moral dentro 
de quem pode ou não pode ter acesso 
entra numa questão até pessoal minha. 
Eu, particularmente, não vejo problema 
nenhum. Se eu tenho pra A, tenho que 
ter pra A, pra B ou pra C, não importa 
pra quem. Os recursos são escassos, e 
aí sim, tem que haver critérios. Nada 
mais justo. Oxalá, tivéssemos recursos 
pra todos, contanto que houvesse 
ferramentas para mensurar a qualidade 
que as IES estão entregando, para 
evitar esses lobbys econômicos.  

M11, M14 III 
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28 G1 

Esse ministério, em contrapartida, está 
dando conta de fiscalizar tudo aquilo 
que está sendo ofertado de vagas? 
Como as IES estão entregando os 
estudantes para o mercado de 
trabalho? Qual a qualidade dessa 
educação superior? É um ensino pleno, 
integral? Eu percebo muitas vezes que 
é mais número estatístico, essa política 
pública, do que exatamente a qualidade 
do que eu quero entregar. 

M4, M5, 
M11 

III 

29 G1 

Quando as IES colocam o ensino 
superior como commodity, você tem 
que entregar em escala, em série, a que 
custa? À custa do econômico. Então 
percebe essa política pública que em 
tese, para o legislador teve boa 
intenção, mas claro, num cenário que o 
país estatisticamente não tinha bons 
índices de estudantes no ensino 
superior, e hoje tem. Mas para onde 
esse estudante está indo? Qual sua 
inserção no mercado de trabalho? Qual 
seu diferencial competitivo?  

M10, M11, 
M12, M14, 

III 

30 G1 

Então, essa questão de formar 
estudantes em escala me remonta 
muito à revolução industrial, onde tinha 
que ter quantidade, e não qualidade. 

M9, M10, 
M11, M12 

III 

31 G1 

As organizações privadas visam lucro. 
Visar lucro não é nenhum pecado 
capital. Ao contrário. Mas que lucro é 
esse? O lucro pelo lucro? Ou lucro a 
partir da oferta de um ensino com 
qualidade? 

M6, M8, 
M9, M10 

III 

32 G1 

(...) porque o governo tinha todo custo 
de sair daquela estatística baixa que 
nós tínhamos de um percentual muito 
pequeno da população que tinha nível 
superior, era um seleto grupo que tinha 
acesso ao nível superior. Então, o 
governo com essa política pública, 
estatisticamente ele aumentou esse 
acesso. 

M8, M10, 
M11 

III 

33 G2 

Sem dúvida. Há metas na educação 
para que um determinado percentual de 
pessoas tenha nível superior e isso é 
entendido como uma evolução da 
sociedade, uma evolução do país, da 
nação, e a gente percebe que esse 
processo não avança se não existir 
algum tipo de apoio. Então, o FIES é 
esse tipo de apoio.  

M8, M10, 
M11 

III 

34 G2 

Em uma universidade, se você colocar 
todo mundo para ser pesquisador, nem 
todo mundo tem essa vertente, nem 
todo mundo tem esse foco, e nas IES 
públicas você tem grandes docentes, 
com grande capacidade de sala de 
aula, de auxiliar o aluno a aprender e se 

M6, M7, 
M8, M11 

III 
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desenvolver, e ele tem que fazer 
pesquisa. 

35 G2 
Sim, o modelo exige que o professor 
seja produtivo em pesquisa, se não ele 
não evolui na carreira. 

M7, M10 III 

36 G2 

Então, a universidade acaba fazendo 
investimentos desnecessários, pois as 
estruturas de pesquisas poderiam ser 
melhor compartilhadas. Então, há um 
desperdício que, em escala, somam 
valores muito grandes. E aí, quando 
você põe na conta, para você dar 
suporte para este modelo de 
universidade pública fica muito caro. 
Você não tem aquelas universidades, 
aquele modelo que funcionam mais 
enxutas e mais ligadas ao ensino, que 
não exigem tanto que os professores 
produzam e que sejam pesquisadores. 

M5, M8 III 

37 G2 

Sim, há vagas ociosas. Então, diante 
desse cenário, o que é mais rápido e 
mais eficaz para promover a educação 
do aluno no ensino superior? É você 
utilizar esse parque já instalado, com 
financiamento, porque um aluno 
financiado em uma particular é muito 
mais barato do que um aluno financiado 
na pública 

M8, M9 III 

38 G2 

As últimas alterações não vieram para 
facilitar, eles vieram balizar o processo 
para que haja maior eficácia ao dinheiro 
investido. A gente entende o governo 
tentando se mobilizar nesse sentido, já 
que ele enfrentou uma situação da qual 
ele não teve controle do recebimento. 
Mas, por outro lado, isso gera grandes 
perdas 

M10, M14 III 

39 G2 

Eu acho que o FIES deveria atingir a 
todos e, o quanto antes, possibilitar a 
todos e não ser apenas para uns, 
acabar com os filtros. Ah, a pessoa não 
tem renda para tal curso, então ele não 
consegue usufruir do FIES. Não, ele 
deveria ser financiado. 

M14 III 

40 G1 

Eu entendo que o legislador foi bem-
intencionado em relação a essa 
questão, mas eu vejo que infelizmente, 
no nosso país, existem muitas coisas 
obscuras em relação à transparência 
de como foram realizadas essas 
seleções. E foi uma época que o 
Ministério estava com muitos 
problemas em relação às 
universidades, principalmente as 
universidades privadas, com vagas 
ociosas. Então, não me pareceu muito 
transparente e sim que foi um pouco 
para levar vantagem, 
independentemente de partido político 

E9, M6, 
M8, M10 

IV 
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41 G1 

Mas existe um lobby muito forte das 
instituições privadas. Infelizmente, e a 
gente tem que deixar isso bastante 
claro, não sei se você abordará isso na 
sua pesquisa, mas o fato é que existe 
um lobby muito grande da questão 
econômica no ensino superior, na 
verdade no ensino como um todo. 
Mesmo porque grandes grupos 
econômicos compraram universidades 
e transformou o ensino em commoditie.  
Então, um dos malefícios que eu vejo 
em relação ao FIES, é que ele 
proporcionou uma transformação do 
ensino superior em uma commoditie, 
transformar o ensino em coisa, perdeu 
a questão da humanização. 

M6, M8, 
M10, M11, 

M12. 
IV 

42 G1 

E aí que a gente volta naquela questão 
do lobby. Abriram grupos econômicos, 
abriram-se vagas no ensino superior, 
em instituições privadas, em detrimento 
das instituições públicas, que já 
estavam no limite do seu pleno 
emprego de vagas, aí abriram parcerias 
com a iniciativa privada. Então veja: 
aumentou o leque de opções no ensino 
superior. Para quem? Para as 
instituições privadas. Só que a política 
pública não teve um mecanismo de 
apurar se de fato, o que está sendo 
dado de subsídio, está sendo 
convertido em ensino superior de 
excelência, de qualidade. Então, veja, 
essa questão de lobby, a gente sabe 
que existe, com muita propriedade. 

M6, M11 IV 

43 G1 

As instituições de ensino superior foram 
os mais privilegiados, na verdade, 
foram primeiramente as instituições. 
Acho que foi uma política pública em 
que as instituições privadas 
enxergaram uma oportunidade 
financeira e a agarraram a qualquer 
custo, para que pudessem receber 
essa receita do governo. 

M8 IV 

44 G1 

Então, o FIES nada mais é do que o 
governo comprar vagas das instituições 
privadas. Então, as IES estão atuando 
em uma área que o governo deveria 
fazer. E friso mais uma vez: as 
instituições têm que ter lucro, isso não 
é nenhum pecado capital. Investir nas 
instituições privadas é também uma 
função dos governos. Agora, como 
política pública inclusiva, também me 
questiono se o estudante foi de fato o 
foco, ou se o econômico foi o foco. Hoje 
eu percebo que tem o econômico muito 
mais forte que o estudante.  

 
M8, M10, 
M11, M14 

IV 
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45 G1 

São jogos de interesses, né? Interessa 
a quem essa política pública? Interessa 
de fato à ponta? Ou estou lançando 
mão dessa política para criar a minha 
marca e tirar vantagem dessas 
questões? A gente percebe que na 
última década o número de vagas no 
ensino superior duplicou, não sei dizer 
exatamente o que aconteceu. E agora o 
que aconteceu? Houve uma 
reformulação dessa política pública e 
essas vagas ficaram ociosas. Então, o 
que eu vou fazer com esse produto? 
Com essa commodity chamada 
educação?  

M6, M8, 
M9, M10, 
M11, M12 

IV 

Fonte: elaborado pelo pesquisador 
 
A partir da análise de incidência dos marcadores relacionados aos 

conteúdos advindos das entrevistas realizadas com os gestores, que compõe a fase 

de organização do material na análise de conteúdo, tem-se o resultado apresentado 

no quadro 4, que tem por objetivo complementar as percepções e conclusões obtidas 

na pesquisa qualitativa: 

 

Quadro 4: incidência dos marcadores no conteúdo analisado 

SUJEITO TOTAL 
MORAL (M) ÉTICA (E) 

DESENVOLVIMENTO 

(D) 

Quant. % Quant. % Quant. % 

G1 68 47  69,11 13 19,11 8 11,76 

G2 56 32 57,14 18 32,14 6 10,71 

Total 124 79 63,71 31 25,00 14 11,29 

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 

 

A partir do resultado apresentado, são possíveis de serem realizadas 

algumas inferências em relação às repercussões de moral e ética na política pública 

do FIES. Primeiramente, há que se destacar a predominância, em ambos os 

conteúdos analisados, de marcadores relacionados a aspectos morais, que na média 

representaram 63,71% do total. Em segundo lugar, os marcadores relacionados à 

ética representaram 25% do total e, por fim, os marcadores de desenvolvimento são 

14,29% do total. Diante disso, é possível inferir que, a partir das visões de mundo e 

das percepções dos atores políticos entrevistados, a política pública do FIES possui, 

predominantemente, características morais em detrimento de características éticas.  
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Conforme apresentado na Figura 3, ações com predominância de 

características de validação moral possuem baixo potencial de geração de 

desenvolvimento social sustentável, aqui entendido como resultado da política 

pública.  

Importante abordar a divergência de valores entre os marcadores de 

ética e de desenvolvimento social sustentável, tendo em vista que a Figura 3 os 

localiza em área de interseção. Entretanto, conforme é possível aferir nos conteúdos 

analisados, isso está relacionado aos ciclos de políticas públicas e às diferentes 

repercussões que nelas incidem. Assim, quando o sujeito G2 afirma que “a essência 

do FIES é perfeita, o que precisamos aprender é a gerenciar um financiamento 

desses” (Quadro 3, Número 8), o que pode haver são repercussões éticas nas etapas 

de formação da agenda, formulação de alternativas ou de tomada de decisão, por 

exemplo, e repercussões predominantemente morais na fase de implementação da 

política pública, o que gera esse descompasso. Aliás, ambos os gestores afirmaram 

que a política pública é perfeita em essência, o que indica uma percepção relacionada 

ao campo da ética, em alguma das fases que antecede a implementação.  

Entretanto, é possível identificar alguma dificuldade em afirmar 

categoricamente pontos positivos, o que pode estar relacionado ao fato de que a 

política pública do FIES já passou por diversas avaliações que resultaram em 

alterações, o que impacta na percepção dos resultados gerados. Isso está presente, 

por exemplo, quando o sujeito identificado por G1 afirma que “eu acredito que o FIES 

é sim uma política pública inclusiva, porque política pública é uma situação de dar 

ordenamento institucional, que é a política, para todos, que é o público” (Quadro 3, 

Número 1), para em seguida argumentar que “hoje, o FIES tem um critério social. 

Antes, a política pública era para todos, mas hoje possui travas. Então, eu tenho que 

colocar isso para você, que hoje existe sim umas travas sociais” (Quadro 3, Número 

26).  

Nessa mesma linha, o sujeito identificado por G2 afirma que “mesmo que 

isoladamente, eu entendo que o FIES é muito positivo” (Quadro 3, Número 12), para, 

em seguida, concluir o aspecto excludente que está vigorando, pois “as últimas 

alterações não vieram para facilitar, eles vieram balizar o processo para que haja 

maior eficácia ao dinheiro investido” (Quadro 3, Número 38). Isso está diretamente 

relacionado ao marcador M8 -, centralidade em objetos, M10 – resultados (lógica dos 

meios) e M14 – excludente, posto que a gestão financeira, neste momento, supera os 



138 
 

aspectos humanos e a vertente de inclusão que está no cerne da política pública. Não 

se trata de afirmar que o governo não deva fazer boa gestão financeira dos recursos, 

inclusive isso é moralmente aceitável. Mas sob o ponto de vista ético, há dificuldades 

na medida que há uma sobreposição do objeto ao sujeito e, consequentemente, ao 

fenômeno humano.  

A respeito do aspecto da inclusão, resultado da política pública marcado 

pelo código D14, e que está relacionado à democratização do acesso ao ensino 

superior, o gestor identificado como G2 defende que “muito mais do que você dar 

gratuidade a alguns, é você oportunizar a todos, acho que isso é mais forte e acho 

que isso está sendo negligenciado” (Quadro 3, Número 13). Nesse sentido, a política 

pública não gera repercussões abrangentes (marcador E14) e é possível que os 

resultados sejam o inverso do fundamento do FIES, gerando repercussões 

excludentes (M14).  

Ambos os gestores abordaram a ausência de resultados sistêmicos da 

política pública FIES com demais políticas públicas, o que pode estar relacionado à 

ausência de desenvolvimento social sustentável e identificado pelo marcador D5 – 

sistêmico.  Isso pode ser verificado na seguinte afirmação de G2: “a gente vê que falta 

alguma peça nesse quebra-cabeça, porque a gente apenas financiar cursos de status 

não irá, lá na frente, oportunizar que o aluno usufrua de sua formação, e nem o país 

vai evoluir da forma que poderia evoluir” (Quadro 3, número 25). 

A esse respeito, faz-se bastante esclarecedora a afirmação do gestor 

identificado como G1: “enquanto um ator do contexto da educação, enquanto 

professor, eu também vejo que o FIES é uma política pública, muitas vezes, 

desconectada da realidade social das políticas públicas de base” (Quadro 3, número 

20) e “Então, penso eu que está havendo uma dissonância, uma discrepância melhor 

dizendo, das políticas públicas que não são sistêmicas” (Quadro 3, número 21).  

Há que se abordar, ainda, as repercussões relacionadas aos 

marcadores M6 – interesses individuais (imperativos categóricos) e M8 – centralidade 

de objetos, nas afirmações relacionadas à transformação da educação em 

commodities e aos lobbies dos grupos de interesses, aqui entendido como sendo as 

grandes universidades, no sentido de influenciar as fases do ciclo de política pública 

na arena política do FIES e, assim, beneficiarem-se de questões estritamente 

financeiras. Há, ainda, abordagens ao fato de o governo enxergar o FIES como uma 

questão de meta a ser batida, alinhado às visões do mercado financeiro, conforme a 
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seguinte afirmação do gestor identificado como G2: “há metas na educação para que 

um determinado percentual de pessoas tenha nível superior e isso é entendido como 

uma evolução da sociedade, uma evolução do país, da nação, e a gente percebe que 

esse processo não avança se não existir algum tipo de apoio. Então, o FIES é esse 

tipo de apoio” (Quadro 3, Número 33). 

Diante de todo o exposto, os marcadores identificados no conteúdo 

analisado indicam que o FIES é uma política pública que sofre mais repercussões da 

moral utilitarista, em detrimento da ética kantiana, o que, consequentemente, limita os 

resultados aqui entendidos como desenvolvimento social sustentável. 

Já a análise do conteúdo, a partir das quatro categorias estipuladas, 

permite que haja reflexões e inferências em relação às hipóteses desta pesquisa, que 

são novamente apresentadas abaixo:  

 de maneira geral, ao que parece, a agenda de políticas públicas sofre influência 

mais incisiva da moral vigente em detrimento da ética, o que limita seus efeitos na 

geração do desenvolvimento social sustentável, pois estabelece um bem como algo 

necessariamente bom, o que por vezes faz com que o ser humano não seja um fim, 

mas apenas um meio na formulação de política pública (KANT, 2017). 

 o FIES, ao que parece, não cria oportunidades reais de ingresso ao mercado 

de trabalho, pois não está articulado a outras políticas públicas, como a diversificação 

da economia brasileira, a geração de empregos e maior direcionamento de recursos 

ao desenvolvimento de pesquisas e inovações; 

 o FIES apresenta falhas que são decorrentes da validação moral dos critérios 

utilizados em sua formulação, com viés utilitarista e liberal (MILL, 2017) e, portanto, 

que valoriza critérios quantitativos em detrimento de critérios qualitativos, o que 

proporciona, ao que parece, desenvolvimento social limitado; 

 o FIES, ao que parece, não teve os estudantes como foco principal da política 

pública; 

A categoria I – resultado social do FIES em relação ao desenvolvimento 

social sustentável, está relacionado às repercussões de moral e ética em políticas 

públicas e à predominância da influência de aspectos morais em detrimento de 

aspectos éticos, o que irá limitar que o resultado social observado seja o 

desenvolvimento social sustentável. O conteúdo referente a essa categoria encontra-
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se nas linhas de números 1 a 17 do Quadro 3: categorias de análise e triangulação 

sujeito-fenômeno-objeto.  

A análise do conteúdo dessa categoria gera inferências relevantes para 

a pesquisa no que diz respeito ao resultado da política pública do FIES. Há várias 

afirmações no sentido de que o FIES já foi uma política pública inclusiva, como é 

possível confirmar no conteúdo constante nas linhas 1, 2, 6, 7, 10, 12. Entretanto, 

após alterações que passaram a dificultar o acesso dos estudantes ao financiamento, 

como a exigência de fiador, a limitação dos cursos e da renda familiar, hoje ambos os 

gestores enxergam aspectos excludentes, o que consta nos conteúdos das linhas 8, 

9, 11, 13 e 14. O aspecto excludente que hoje vigora no FIES está dissonante com os 

princípios constitucionais de igualdade de condições que deve vigorar na sociedade 

brasileira.  

Seja como for, ainda que não houvesse ocorrido alterações no sentido 

de dificultar o ingresso ao ensino superior via financiamento estudantil, o que 

demonstra um caráter eminentemente técnico, ancorado em questões orçamentárias 

e quantitativas, o fato do FIES ter sido inclusivo não garantiu, por si só, a geração de 

desenvolvimento social sustentável, sendo que demais elementos deveriam se fazer 

presentes no fenômeno, o que não se fez presente em conjunto aos conteúdos 

relacionados à inclusão. A inclusão é um aspecto ético, pois está relacionado à 

centralidade do ser humano na política pública, além de ser um princípio que tem valor 

universal. Assim, pode ser que haja algum resultado positivo na vida das pessoas, 

inclusive desenvolvimento social, mas não sustentável. Para isso, o aspecto inclusivo 

deveria estar acompanhado de elementos que gerem autonomia, com 

desenvolvimento e autossuficiência nos beneficiários do FIES.  

A categoria I também abordou aspectos relacionados ao mercado de 

trabalho, conforme consta das linhas 3, 4, 5 e 17. O sujeito G1 afirma que sua 

percepção é de que os beneficiários do FIES estão bem colocados no mercado de 

trabalho, mas ele reforça que isso é um aspecto que diz respeito especificamente aos 

alunos formados em sua IES, não sendo possível de generalizar. Ele afirma, também, 

que o mercado de trabalho é beneficiado com o FIES na medida em que haveria maior 

oferta de mão de obra qualificada para assumir postos de trabalho. Já o sujeito G2 

demonstra percepção contrária, o que fica nítido no conteúdo constante da linha 17, 

que relaciona a falta de oportunidades adequadas no mercado de trabalho à 

inadimplência verificada no programa. Assim, não é possível fechar questão em 
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relação ao resultado social entendido como ingresso no mercado de trabalho a partir 

do FIES. Ainda que houvesse maior empregabilidade, a questão da compatibilidade 

entre os cargos disponíveis no mercado de trabalho e os cursos de formação geram 

dúvidas em relação ao desenvolvimento gerado, pois se trata de um parâmetro 

quantitativo e, portanto, pautado pela lógica da moral utilitarista.  

Por fim, a categoria I apresenta conteúdos relacionados à inadimplência 

dos beneficiários do FIES, resultado que foi mencionado e constam nas linhas 15, 16 

e 17. Esse resultado está diretamente relacionado à falta de oportunidades no 

mercado de trabalho. Conforme afirma o sujeito G2, a maioria dos beneficiários do 

FIES são pessoas que já possuem algum emprego, seja formal ou informal. Ocorre 

que, em sua percepção, o curso superior muitas vezes não gera uma nova 

oportunidade de emprego que gere aumento de renda. Aliás, ele reforça que, muitas 

vezes, há até mesmo piora da renda percebida por esse estudante. Ou seja: a 

inadimplência é um forte indício de que o FIES não gerou desenvolvimento social 

sustentável para esses beneficiários, pois se trata de um aspecto que demonstra que 

não houve melhorias na condição de vida dessas pessoas, pois a inadimplência é um 

fardo que, além de restringir a atividade econômica em função das restrições 

resultantes, há um aspecto emocional e psicológico que podem repercutir 

negativamente para o beneficiário do FIES. 

Em relação à categoria II - desarticulação do FIES com outras políticas 

públicas, ou falta de visão sistêmica, diz respeito à ausência de um olhar mais 

abrangente, articulado e conectado com outras políticas públicas, o que está 

relacionado à falta de visão sistêmica. Esse conteúdo consta do Quadro 3 nas linhas 

de 18 a 25. Assim, a falta de visão sistêmica é colocada, por ambos os sujeitos, em 

relação à desarticulação que há com o ensino básico e com a falta de oportunidades 

no mercado de trabalho.  

No que diz respeito à desarticulação do FIES com o ensino básico, há 

uma forte percepção, inclusive advinda da experiência em sala de aula, conforme 

consta do conteúdo constante na linha 18, de que os alunos ingressam no ensino 

superior com muitas lacunas em sua formação, o que se traduz por dificuldades de 

acompanhar o conteúdo previsto para o curso superior. Isso gera repercussões em 

relação à formação do estudante que poderá, inclusive, impactar em seu sucesso 

profissional. Então, o desenvolvimento social sustentável fica bastante prejudicado 
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nesse cenário, pois a perpetuação de lacunas formativas impede que a pessoa exerça 

plenamente suas capacidades.  

Já em relação ao mercado de trabalho, o sujeito G2 faz importante 

observação no que diz respeito à dissonância existente entre os cursos financiados 

pelo FIES, que ele classifica como tradicionais, e as verdadeiras oportunidades de 

emprego oferecidas no mercado de trabalho local. Assim, ele observa que, no caso 

da cidade de Franca, há maior demanda por cursos como marketing, moda e design, 

o que guarda relação, inclusive, com as forças endógenas anteriormente abordadas. 

Essa falta de articulação entre a formação universitária e o mercado de trabalho, na 

visão dele, limita a geração de desenvolvimento, tendo em vista que “a gente apenas 

financiar cursos de status não irá, lá na frente, oportunizar que o aluno usufrua de sua 

formação, e nem o país vai evoluir da forma que poderia evoluir (Quadro 3, linha 24)”.  

Ainda em relação ao mercado de trabalho, o gestor G2 apresenta uma 

sugestão de articulação entre políticas públicas, ao argumentar que os alunos 

formados em IES gratuitas deveriam realizar uma devolutiva à sociedade dos 

benefícios de que usufruiu, o que poderia ser feito tanto de forma pecuniária, quanto 

através de prestação de serviços à comunidade. Caso o beneficiário optasse pela 

primeira opção, os recursos poderiam ser direcionados ao FIES, de modo a “reforçar 

o caixa” e, assim, conseguir abranger mais pessoas.  

A categoria III - valorização de critérios quantitativos em detrimento de 

critérios qualitativos, ou seja: influência mais incisiva da moral utilitarista em 

detrimento da ética, está relacionada aos conteúdos que apresentam aspetos morais 

e éticos na política pública do FIES e que se materializa através de elementos 

quantitativos ou qualitativos, respectivamente. Esses conteúdos estão presentes nas 

linhas 26 a 39 do Quadro 3.  

A linhas 26 e 27 trazem conteúdos que apresentam abordagens em 

relação às limitações orçamentárias do FIES, ou seja, um critério financeiro, 

quantitativo, e que impacta negativamente o princípio inclusivo dessa política pública, 

limitando as possibilidades de geração de desenvolvimento social. Já as linhas 28, 29, 

30 e 31 apresentam críticas em relação à transformação da educação em commoditie, 

em produto produzido em escala em sintonia com padrões industriais. É nítida a 

ausência de critérios éticos e qualitativos nessa sistemática, o que necessariamente 

irá limitar a geração de desenvolvimento social sustentável. 
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 Na realidade, o próprio entrevistado (sujeito G1) citou que a lógica que 

está vigorando no ensino superior o faz lembrar da revolução industrial e que há uma 

lógica do dinheiro pelo dinheiro, não sendo levada em consideração a qualidade do 

ensino. Princípios empresariais não guardam relação com os princípios éticos que 

devem prevalecer na educação. Os primeiros estão relacionados às leis de mercado, 

por exemplo, enquanto a educação diz respeito a aspectos humanos. Então, a lógica 

de mercado se sobrepor à lógica educacional é transformar o estudante em objeto, o 

que é evidentemente antiético. 

As linhas 32 e 33 apresentam conteúdos relacionados ao 

estabelecimento de metas para o FIES, de modo que a política pública atuasse como 

vetor de melhoria da estatística de % de pessoas com curso superior no Brasil. Aqui, 

mais uma vez, há a coisificação do estudante, que é transformado em objeto como 

meio para o atingimento de uma meta. Ora, isso está em completa oposição aos 

preceitos da ética kantiana em que o ser humano deve ser o fim, jamais o meio para 

a realização de quaisquer objetivos.  

As linhas 34, 35, 36 e 37 também apresentam a lógica quantitativa se 

sobrepondo à lógica qualitativa, uma vez que o sujeito G2 apresenta uma realidade 

relacionada às IES não pagas, em que os professores são avaliados e cobrados pela 

quantidade de produção científica, o que precariza o ensino em sala de aula. Além 

dos aspectos financeiros relacionados às pesquisas, que muitas vezes é elevado e, 

portanto, limita o oferecimento de mais vagas, essa situação pode precarizar o ensino, 

uma vez que o foco do professor não é a sala de aula. Essa situação pode ser uma 

das causas das crises da universidade apresentadas por Santos (2005), quais sejam: 

a crise de hegemonia e a dicotomia alta cultura x cultura popular (ou conhecimentos 

exemplares x conhecimentos funcionais); a crise de legitimidade e a dicotomia 

educação x trabalho (ou hierarquização x democratização); e a crise institucional e a 

dicotomia teoria x prática (ou autonomia institucional x produtivid3ade social).   

Por fim, as linhas 38 e 39 apresentam o problema da restrição de vagas 

e recursos, que atende à lógica da eficácia financeira que faz total sentido em um 

contexto empresarial, mas que em política pública se transforma em um limitador para 

a solução do problema público e, até mesmo, quando não há priorização da política 

no orçamento, de que esse problema público está se enfraquecendo na agenda de 

políticas públicas.  
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A última categoria analisada é a IV - centralidade, ou não, do ser humano 

na política pública (policytaker), e seu conteúdo é apresentado no Quadro 3, linhas 40 

a 45. Essa categoria diz respeito ao fato do ser humano ser considerado, ou não, 

como o principal beneficiário da política pública. Em relação a isso, o debate gira em 

torno do fato de que as mudanças de 2010, na política pública do FIES, ocorreu em 

um contexto em que as IES privadas estavam com vagas ociosas e o sujeito G1 

apresenta sua percepção de que há um lobby das IES privadas na arena política, o 

que fez com que as IES privadas acabassem sendo identificadas como principais 

policytakers dessa política pública.  

Conforme apresentado por esta pesquisa, as políticas públicas que não 

possuem o ser humano como foco principal são necessariamente antiéticas, posto 

que se o ser humano não é o fim, ele acaba se transformando em meio para a 

obtenção de algum resultado. Essa situação já ficou evidenciada na categoria III e se 

repete na categoria IV, pois há mais uma vez uma instrumentalização do ser humano 

para o atingimento de objetivos relacionados a pessoas não humanas, ou seja, as 

pessoas jurídicas, no caso, as IES privadas. Nesse cenário, o desenvolvimento social 

sustentável fica também fragilizado.  
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6 ROTEIRO PROPOSITIVO PARA A FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS ÉTICAS  

 

O presente roteiro tem por finalidade possibilitar reflexões dos 

policymakers durante o ciclo de políticas públicas (identificação do problema; 

formação da agenda; formulação de alternativas; tomada de decisão; implementação; 

avaliação e extinção) de modo que, na constituição delas, sejam utilizados de padrões 

que possam ser, em caráter predominante, eticamente validados. Esse roteiro poderá 

ser utilizado tanto para a constituição de uma nova política pública, contemplando as 

etapas que vão da identificação do problema até a tomada de decisão, quanto 

especificamente na etapa de avaliação, por exemplo, o que poderá ensejar mudanças 

em uma política pública já estabelecida.  

Conforme defendido por este estudo, políticas públicas que são 

formadas a partir de critérios éticos possuem resultados associados ao 

desenvolvimento social sustentável, o que está relacionado à autonomia dos 

beneficiários da política pública para a geração de desenvolvimento em uma escala 

temporal de longo prazo. Assim, para que uma política pública possa ser considerada 

ética, devem ser utilizados os seguintes critérios de validação: a) a política pública 

deve ser sistêmica com demais políticas públicas; b) os indivíduos devem ser centrais 

na política pública e seus principais beneficiários; c) o ser humano deve ser encarado 

pela política pública sempre como fim, jamais como meio para obtenção de resultados; 

d) os critérios utilizados na política pública devem ser, de forma preponderante, 

qualitativos; e) a política pública deve proporcionar a conquista de autonomia pelos 

policytakers; d) as máximas que norteiam a política pública devem ser possíveis de 

universalização.  

Como estratégia metodológica, o roteiro será apresentado em esquema 

de fluxograma, haja visa que este modelo “condensa e põe em relevo as informações 

fornecidas pela análise” (BARDIN, 2006, p. 95). Nesse sentido, serão propostas 

perguntas sequenciais que irão indicar a próxima pergunta, para casos de respostas 

positivas, ou indicarão orientações de aperfeiçoamento no caso de respostas 

negativas. Se for possível responder afirmativamente às oito perguntas propostas, a 

política pública em análise está ancorada predominantemente em critérios éticos e 

possui chances de gerar desenvolvimento social sustentável: 
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1. Definição do Problema Público: o problema público está relacionado a outros 

problemas públicos? (se a resposta for sim, passe para a pergunta número 2; caso 

contrário, siga para 1.1). 

1.1. Definição do Problema Público: os demais problemas públicos estão ativos na 

agenda de políticas públicas? (se a resposta for sim, passe para a pergunta 

número 2, caso contrário, siga para 1.2). 

1.2. Definição do Problema Público: Os atores políticos deverão incluir os demais 

problemas públicos na agenda e zelar pela formulação de políticas públicas 

antes de prosseguir com a política pública ora analisada. 

2. Definição do Problema Público: o problema público está diretamente relacionado 

a indivíduos? (se a resposta for sim, passe para a pergunta número 3; caso 

contrário, siga para 2.1). 

2.1 Reveja o problema público e procure identificar, de que forma ele pode estar 

relacionado a indivíduos.  

3. Montagem da Agenda: a política pública será mais influenciada por atores que 

serão os próprios beneficiados pela política pública? (se a resposta for não, passe 

para a pergunta número 4; caso contrário, siga para 3.1). 

3.1 Identifique novos atores que possam participar da montagem da agenda e da 

formulação da política pública, democratizando o processo.   

4. Formulação da Política Pública: o ser humano é central nas ações previstas e 

entendido exclusivamente como fim, jamais como meio? (se a resposta for sim, 

passe para a pergunta número 5; caso contrário, siga para 4.1).  

4.1 Reveja e insira o ser humano como fim da política pública. Caso não seja 

possível, avalie retirá-la da agenda.    

5. Formulação de Políticas Públicas: o ser humano é o principal beneficiário da 

política pública? (se a resposta for sim, passe para a pergunta número 6; caso 

contrário, siga para 5.1). 

5.1 Reveja as ações e insira indivíduos como principais beneficiários.    

6. Formulação de Políticas Públicas:  os critérios balizadores das ações são 

predominantemente qualitativos? (se a resposta for sim, passe para a pergunta 

número 7; caso contrário, siga para 6.1). 

6.1 Reveja as ações e insira critérios qualitativos dentre os balizadores da p.p.    
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7. Formulação de Políticas Públicas:  as ações previstas são capazes de gerar 

autonomia nos beneficiários? (se a resposta for sim, passe para a pergunta 

número 8; caso contrário, siga para 7.1). 

7.1. Reveja as ações e inclua ações que permitam que os beneficiários possam 

gerar suas próprias condições de desenvolvimento no futuro. 

8. Formulação de Políticas Públicas:  as ações previstas são fundadas em máximas 

possíveis de serem universalizadas? (se a resposta for sim, a política pública em 

análise possui predominância de critérios éticos em sua formulação e possui 

grandes chances de gerar desenvolvimento social sustentável; caso contrário, siga 

para 8.1). 

8.1. Garanta que as ações previstas estejam ancoradas em máximas que possam 

ser universalizadas, ou seja, que possam ser utilizadas diferentes culturas e 

contextos sociais. 
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Figura 4: Roteiro para formulação de políticas públicas éticas 

 

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da análise do FIES, este estudo apontou a complexidade de 

formação de uma política pública, tendo em vista que ela ocorre em uma arena onde 

diversos atores políticos atuam, para influenciar a agenda de políticas públicas e de 

que forma um problema público será, ou não, enfrentado. Os estudos de moral e ética, 

suas conceituações e contraposições, indicaram que ambos os fenômenos 

influenciam o comportamento humano e, consequentemente, a atuação dos atores 

políticos na arena de política pública.  

Assim, tanto os dados secundários relativos ao FIES, quanto as 

entrevistas realizadas com gestores de instituições de ensino superior não gratuitas 

da cidade de Franca SP, tiveram por escopo indicar as repercussões que a moral e a 

ética mantiveram na elaboração do FIES e, a partir disso, quais os resultados sociais 

são possíveis de serem observados, sendo que os resultados são entendidos como a 

geração, ou não, de desenvolvimento, com especial interesse pelo desenvolvimento 

social sustentável. Para que esse objetivo fosse atendido, o estudo se ateve a uma 

minuciosa conceituação de moral e ética e a necessária diferenciação desses dois 

fenômenos, de modo a compreender quais os padrões de comportamento podem ser 

esperados quando uma ação ocorre pautada pela moral ou, igualmente, pela ética. 

Isso se mostra relevante para indicar quais são os valores envolvidos quando a 

validação das ações se dá sob a influência de um ou outro fenômeno. 

Nesse sentido, ficou evidenciado que a moral está relacionada a um 

padrão de comportamento que não é bom em si mesmo, mas bom para algum objetivo 

específico, o que é conceituado de imperativo hipotético por Kant (2017), ou seja: 

ordenamentos para a ação baseados em resultados pré-estabelecidos e vantajosos 

para o agente, o que pode estar delimitado a realidades bastante particulares no 

espaço e no tempo. Assim, os resultados sociais obtidos, a partir de validações que 

estão ancoradas em imperativos hipotéticos, com critérios predominantemente 

quantitativos, tendem a ser limitados na geração de desenvolvimento social 

sustentável, na medida em que esses critérios são baseados na lógica dos meios, o 

que pode deteriorar as relações humanas, haja vista que esses critérios abrem 

margem para a coisificação do ser humano.  
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De fato, a análise bibliográfica apontou que a moral é um padrão de 

comportamento validado por um grupo social e que isso não está necessariamente 

relacionado a padrões de comportamento éticos, que por sua vez, estão relacionados 

a um ideal de comportamento humano pautado em virtudes e que surge através do 

uso da razão de forma livre e autônoma pelos indivíduos. Essa atividade racional 

conduz a ações boas em si mesmas, o que se dá, a partir dos imperativos categóricos 

que estabelecem que os comportamentos éticos devem ter a humanidade como fim, 

jamais como meio, e que as máximas dessas ações possam ser universalizadas 

(KANT, 2017). 

Já a moral vigente, sobretudo nas sociedades ocidentais, sofre 

repercussões da escola utilitarista que surgiu a partir dos filósofos ingleses e da escola 

empirista, que defende que todo o conhecimento humano é obtido exclusivamente por 

meio das experiências sensoriais; isso deu origem a teorias materialistas que 

conseguiram acolher com maestria o capitalismo que surgia na Inglaterra a partir da 

revolução industrial no século XVIII. Assim, pensadores como Jeremy Bentham, John 

Stuart Mill e Adam Smith defenderam padrões de comportamento sustentados em 

critérios quantitativos capazes de potencializar os resultados ao maior número 

possível de pessoas, em plena sintonia com os novos processos produtivos 

proporcionados pelas modernas máquinas a vapor.  

Soma-se a isso a validação de atos individualistas como sendo meros 

egoísmos aparentes validados por um princípio de harmonização dos interesses, e 

tem-se uma cultura na qual os valores humanistas são muitas vezes preteridos por 

uma lógica pró-mercado, em que o lucro, o laissez-faire, o consumismo, o 

individualismo e a deterioração ambiental são normalizados em uma simbiose 

imediatista que põe em xeque os padrões de vida atuais e as possibilidades 

ambientais de sua manutenção para as gerações futuras.  

O fato é que as políticas públicas sofrem repercussões de moral e ética 

e os resultados verificados estão intimamente ligados a isso. Assim, quando os atores 

políticos agem, de forma preponderante, utilizando-se apenas de comportamentos 

validados moralmente, o desenvolvimento verificado poderá estar limitado a aspectos 

econômicos. É possível, até mesmo, que haja algum desenvolvimento social, mas 

esse não será capaz de propiciar autonomia para que os beneficiários da política 

pública criem, no futuro, seus próprios meios de geração de desenvolvimento e, 

assim, melhores condições de vida. Nesse cenário, os policytakers não são capazes 
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de se emancipar completamente do problema público que subsidiou a formulação da 

referida política pública.  

Para que o resultado de uma política pública seja o desenvolvimento 

social sustentável, é necessário que os comportamentos dos atores políticos que a 

influenciaram tenham sido, de forma preponderante, validados pela ética, ou seja: 

precisam ter o ser humano sempre como fim, jamais como meio; os indivíduos devem 

ser centrais na política pública e seus principais beneficiários; as máximas que 

norteiam a política pública devem ser possíveis de serem universalizadas; deve ser 

levado em consideração a geração de autonomia aos indivíduos beneficiados; é 

necessário que a política pública seja sistêmica com demais políticas públicas.  

O estudo atento do que seja uma política pública e os diversos 

elementos que a compõe, como os problemas públicos, o ciclo de política pública, os 

atores políticos etc., também mereceu destaque, o que permitiu que sua conceituação 

fosse revista para ser entendida no contexto de validação de comportamentos sob a 

égide da ética. Assim, política pública é entendida como sendo um conjunto de ações 

realizadas por atores políticos, que tem o ser humano e a coletividade como elementos 

centrais, e que possuem como objetivo sanar problemas públicos para a geração de 

desenvolvimento social sustentável.  

De igual modo, o desenvolvimento foi abordado, sob uma visão novo 

paradigmática em que ele não é mais refém das ciências econômicas e seus 

indicadores, buscando em demais disciplinas das ciências sociais, nas ciências 

biológicas e, porque não dizer, até mesmo na filosofia, elementos que possam 

capturar toda amplitude de um fenômeno social que se mostra bastante complexo. 

Assim, o desenvolvimento é entendido como um conjunto de fatores que fazem com 

que os cidadãos possam utilizar-se de maior liberdade em suas tomadas de decisão 

para, assim, exercerem em maior plenitude suas capacidades, o que possibilitará que 

usufruam de uma vida boa, o que está relacionado a um conjunto de fatores: 

liberdades políticas, facilidades econômicas, oportunidades sociais, garantias de 

transparência e segurança protetora (SEN, 2010). Ou seja: o desenvolvimento não 

deve estar relacionado a objetos, mas sim ao que é possível que os sujeitos sejam e 

realizem com o apoio de objetos propostos pela sociedade a partir das políticas 

públicas. De igual modo, os estudos sobre sustentabilidade indicaram que se trata de 

condições que geram equilíbrio entre o social, o econômico e o ambiental, permitindo 
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que os indivíduos e a sociedade adquiram autonomia para que eles mesmo gerem 

condições de seu próprio desenvolvimento no futuro.  

Assim, o estudo sobre o FIES demonstrou que essa política pública 

recebe repercussões de um contexto mais amplo que simplesmente o ensino superior, 

qual seja, a educação brasileira em sentido lato. Isso porque parte do problema 

público que o FIES se propõe a resolver está exatamente relacionado à qualidade (ou 

falta de) do ensino básico na rede pública, o que influencia negativamente na 

concorrência de seus alunos pelas vagas nas instituições de ensino superior públicas 

e gratuitas. Além disso, o FIES também recebe repercussões de um contexto histórico 

que demonstra que o Brasil demorou para entender o ensino superior como política 

pública capaz de gerar desenvolvimento. Quando esse entendimento enfim se fez 

mais presente, a partir da década de sessenta, a expansão se deu em bases elitistas 

e com critérios que reforçavam a exclusão de indivíduos que moravam nas periferias 

de grandes cidades, que trabalhavam e que dependiam de transporte público para se 

locomover.   

Os elementos constitutivos desta pesquisa - abordagem bibliográfica, 

análise documental e entrevistas semiestruturadas - permitiram a criação de um 

roteiro propositivo, como visto anteriormente, para reflexão e utilização na formulação 

de políticas públicas éticas, relacionadas a problemas públicos legítimos e com 

potencial de geração de resultados profícuos na melhoria da qualidade de vida das 

pessoas, ou seja, de desenvolvimento social sustentável. 

A delimitação do objeto de estudo em uma política pública específica, o 

FIES (atualmente denominado Fundo de Financiamento Estudantil), oportunizou a 

triangulação entre teorias, sujeitos e objeto e possibilitou que o fenômeno social fosse 

abordado em bases científicas consolidadas, permitindo, assim, que as hipóteses 

fossem analisadas com maior amplitude e assertividade. Assim, a triangulação 

realizada na seção 5, a partir da codificação contextual, indicou que a política pública 

do FIES recebeu maior incidência de fatores de validação moral em sua formulação, 

limitando a geração de desenvolvimento social sustentável, o que valida a primeira 

hipótese apresentada. Ademais, as pesquisas bibliográfica e documental apontaram 

que a gestão do FIES é realizada de forma isolada com demais áreas e com foco 

apenas em indicadores, o que demonstra que há ausência de visão sistêmica e que o 

ser humano é analisado apenas como objeto, não como sujeito autônomo. 
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A partir do conteúdo das entrevistas, foi possível constatar que, de fato, 

há ausência de articulação do FIES com demais políticas públicas, o que pode 

repercutir diretamente nas possibilidades de geração de resultados positivos para 

seus beneficiários e a sociedade. Isso está materializado, por exemplo, na falta de 

oportunidades no mercado de trabalho após o término do curso, o que pode estar na 

base da geração de um elevado percentual de contratos inadimplentes, o que foi 

apresentado nesta pesquisa através de dados secundários.  

Nesse contexto, o FIES, ao que parece, além de não gerar melhores 

condições de emprego e renda para seus beneficiários, aprisiona-os em uma dívida 

de difícil amortização, posto que o curso superior pode não ter elevado sua renda. 

Nesse contexto, como ensinado por SEN (2010), a política pública apoia-se em termos 

desfavoráveis de inclusão e, portanto, seus resultados acabam por ser excludentes, o 

que é o oposto do que, a princípio, buscava os atores políticos ao incluir o problema 

público na agenda. 

Entretanto, por ser bastante abrangente, dar-se-á a segunda hipótese 

como parcialmente validada, pois a pesquisa se concentrou em generalidades, sendo 

possível que muitos dos beneficiários possam, sim, ter conseguido ingressar no 

mercado de trabalho graças ao curso superior realizado com financiamento do FIES. 

Como explicado anteriormente, há grandes limitações em conduzir uma pesquisa que 

possa capturar todas as realidades vivenciadas por cada um dos beneficiários, sendo 

que isso poderia ocorrer no âmbito da própria política pública através de um 

acompanhamento do percurso profissional de cada estudante após o encerramento 

do curso. Seja como for, por mais que a pesquisa tenha apontado, genericamente, a 

situação aventada na segunda hipótese, opta-se por não fechar essa questão. 

Os resultados sociais do FIES, que foram trazidos tanto em dados 

secundários apresentados na seção 4, como nos dados primários da seção 5, 

comprovam que essa política pública está ancorada em preceitos morais utilitaristas, 

em detrimento da ética kantiana. Diante disso, tem-se a terceira hipótese como 

validada.  

Em relação à quarta hipótese, a pesquisa primária apresentou 

elementos que indicam que os estudantes possam não ter sido os maiores 

beneficiários do FIES, sendo possível afirmar que eles foram utilizados como um meio 

para que, de um lado, as IES participantes da política pública pudessem diminuir a 

ociosidade de seus campi, elevando assim suas receitas; e, de outro, que governos 
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pudessem se beneficiar dos números estatísticos positivos que demonstraram 

elevação acentuada no número de matrículas no ensino superior, o que poderia 

passar uma imagem de que o Brasil passava por um vigoroso momento de políticas 

afirmativas, o que teria potencial para influenciar o resultado das urnas. Em linha com 

as entrevistas, a pesquisa secundária apresentou os números estatísticos que 

materializam essa elevação: 292% de aumento no período de 1999 a 2018. De igual 

modo, as pesquisas bibliográficas e documentais apontaram um movimento de 

financeirização no setor de educação superior brasileiro; essas pesquisas também 

agregaram elementos históricos relacionados à educação superior brasileira, 

contextualizaram o momento político vivenciado ao longo dos vinte anos do FIES e 

indicaram que o foco do governo foi a elevação percentual de jovens matriculados no 

ensino superior, conforme consta do sistema de estabelecimento de metas do Plano 

Nacional de Educação para o período de 2014-2024.  Com isso em mente, é possível 

afirmar que a quarta hipótese está validada, ou seja: os estudantes não estiveram no 

centro da política pública.  

Nesse contexto, evidencia-se que os padrões de comportamento das 

IES e dos políticos que atuaram na arena de política pública, por ocasião da 

formulação do FIES, ao que parece, utilizaram-se de padrões de conduta 

eminentemente utilitaristas, pois focaram na potencialização de resultados 

econômicos, com critérios quantitativos, ancorados na lógica dos meios e sem que 

houvesse um olhar sistêmico para o fenômeno social da falta de igualdade de 

condições no acesso ao ensino superior no Brasil. Assim, a validação da quarta 

hipótese reforça a validação da terceira, pois aquela é resultado desta.  

Outro problema que surge dessa constatação é que esses atores 

políticos, por serem organizados e em menor número, exercem pressão e influência, 

de maneira desproporcional ao que os estudantes poderiam exercer, posto que são 

muitos e difusos, carentes de uma liderança que pudesse representá-los 

legitimamente para atuar na arena política. Nesse cenário, IES e políticos podem ter 

se convertido em policytakers, o que é grave na medida em que os estudantes podem 

ter sido instrumentalizados.  

O fato é que a política pública constituída com foco em maximização de 

resultados, o que é bem representado pela democratização do acesso ao ensino 

superior no Brasil, produz um dado estatístico positivo em um primeiro momento, e 

aparentemente benéfico para a sociedade e para as pessoas e, portanto, trata-se de 
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uma política pública moralmente válida. Contudo, ao aprofundar a análise, é possível 

verificar que o foco central dessa política pública não foi, necessariamente, indivíduos 

e as inúmeras possibilidades relacionadas ao fenômeno humano, mas sim a tentativa 

de corrigir, exclusivamente através do aspecto financeiro, a desigualdade no acesso 

ao ensino superior. Ora, o estudante, nesse contexto, deixa de ser o elemento central 

da política pública, para se converter em um meio de obtenção do resultado almejado. 

Isso está em desacordo com a teoria ética kantiana, que prevê que o ser humano deve 

ser entendido sempre como um fim em si mesmo, jamais como um meio ou 

instrumento para a obtenção de resultados.  

Isso demonstra que a política pública que utiliza, ao que parece, apenas 

da validação dos valores morais está limitada na geração de desenvolvimento social 

sustentável. Por outro lado, se a política pública levasse em consideração as 

verdadeiras aspirações e necessidades das pessoas e, portanto, se o ser humano 

fosse o elemento central no ciclo de políticas públicas (SEN, 2010), os valores 

predominantes seriam éticos e o desenvolvimento social ocorreria não como 

estatística, mas como efeito realmente positivo na vida das pessoas, capaz de gerar 

desenvolvimento social sustentável, a partir do uso da liberdade na manifestação das 

capacidades individuais.  

No caso específico do FIES, para que a política pública seja não apenas 

moral, mas também ética, seria necessário que o foco não estivesse apenas no 

ingresso ao ensino superior, corrigindo parcialmente a desigualdade social, mas que 

houvesse também uma articulação com demais políticas públicas que aumentassem 

as chances de ingresso no mercado de trabalho, conforme as capacidades individuais, 

o que poderia garantir igualdade de condições mais plenas. Conforme Buarque 

(2014), a universidade, na segunda metade do século XX, passa a ser prisioneira do 

mercado e exerce relevante papel na lógica da moral utilitarista, sendo que suas ações 

não possuem o ser humano como objetivo principal, apenas como meio para a 

conquista de desenvolvimento econômico. O caráter antiético dessa postura é 

evidente. Aliás, essa questão foi exaustivamente abordada por um dos gestores 

universitários entrevistado que definiu essa situação como a transformação da 

educação em comodities.  

Diante do exposto, poder-se-ia afirmar que a utilização de critérios éticos 

na formação de políticas públicas apresenta-se como estratégia eficaz para a 

obtenção de desenvolvimento social sustentável. Isso porque, conforme apontado por 
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esta pesquisa, há uma correlação direta entre políticas públicas que se utilizam, de 

forma preponderante, de critérios éticos e o desenvolvimento social sustentável; por 

outro lado, também há correlação direta entre políticas públicas que se utilizam, de 

forma preponderante, de critérios morais e a falta de desenvolvimento social 

sustentável. A política pública ancorada em critérios éticos, então, não irá apenas 

resolver determinado problema público. Na realidade, ela será capaz de ir muito além 

de objetos, posto que será inteiramente voltada para as pessoas, que serão centrais 

em sua formação e, consequentemente, em seus resultados, posto que as pessoas 

serão um fim em si mesmas. Ou seja: o problema público será equacionado na medida 

em que algum fator não desejado, relacionado à vida das pessoas, seja resolvido, o 

que pode estar relacionado à conquista de autonomia e liberdades para maior 

exercício de suas capacidades, levando em consideração o equilíbrio entre aspectos 

pessoais, sociais e ambientais.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

Roteiro de Entrevista Semiestruturada a ser coletada junto a gestores universitários 

de Instituições de Ensino não gratuitas do município de Franca (SP), como parte da 

pesquisa intitulada “ÉTICA E MORAL NA FORMAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 

os desafios do FIES como política de desenvolvimento social”, realizada no 

âmbito do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Centro 

Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF.  

 

1. A Instituição de Ensino Superior a qual você está vinculado (a), é ou foi 
participante do FIES – Fundo de Financiamento Estudantil? 

 

2. Qual é/foi seu envolvimento e experiência na concessão do FIES, pela IES a 
qual você está vinculada? 

 

3. Na sua percepção, e tendo em mente que o FIES é uma política pública, qual 
problema público ele se propõe a sanar? 

 

4. Na sua percepção, quais pessoas (estudantes, IES, atores políticos) são/foram 
os principais beneficiados com o FIES? 
 
 
 

5. A partir da sua experiência, relate: quais são/foram as repercussões positivas 
dessa política pública para o setor de ensino superior brasileiro? 

 

6. A partir da sua experiência, relate: quais são/foram as repercussões negativas 
dessa política públicas para o setor de ensino superior brasileiro? 

 

 
7. A partir da sua atuação, você teve contato com alunos beneficiários do FIES? 

Se sim, como você avalia as repercussões dessa política pública para os 
estudantes?  

 

8. Na sua avaliação, o FIES é uma política pública viável? Se sim, o que poderia 
ser aperfeiçoado? 
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APÊNDICE B – TCLE - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO – GESTORES DE IES NÃO GRATUITAS DA CIDADE 

DE FRANCA – SP  

 

Título do Estudo: ÉTICA E MORAL NA FORMAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: os desafios do FIES 
como política de desenvolvimento social. 

 

Pesquisador Responsável: MURILO CORDERO LEAL 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O(A) Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar de uma ENTREVISTA. Por favor, leia este 
documento com bastante atenção antes de assiná-lo. Caso haja alguma palavra ou frase que o(a) 
senhor(a) não consiga entender, converse com o pesquisador responsável pelo estudo para esclarecê-
la. 

A proposta deste termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) é esclarecer sobre a 
entrevista e solicitar a sua permissão para que as respostas dadas possam ser publicadas em meios 
científicos como revistas, congressos e/ou reuniões científicas. 

O objetivo desta pesquisa é analisar as repercussões que a moral ou a ética mantêm na 
elaboração de políticas públicas e de que forma isso interfere na qualidade dessas políticas, nos 
resultados obtidos e, consequentemente, na geração ou não do desenvolvimento social, utilizando 
para isso o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. 

Se o(a) Sr.(a) aceitar responder a esta pesquisa, os procedimentos envolvidos em sua 
participação serão: assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e responder a oito 
perguntas abertas de natureza exploratória. As respostas serão gravadas para posterior transcrição. O 
tempo médio para concluir a pesquisa é de 30 minutos. 

A pesquisa é confidencial e as respostas não serão expostas publicamente com identificação 
do respondente. Para minimizar esse risco, NENHUM DADO QUE LHE POSSA IDENTIFICAR, COMO 
NOME, CODINOME, INICIAIS, REGISTROS INDIVIDUAIS, INFORMAÇÕES POSTAIS, NÚMEROS DE 
TELEFONES, ENDEREÇOS ELETRÔNICOS, FOTOGRAFIAS, FIGURAS, CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS 
(partes do corpo), entre outros serão utilizadas sem sua autorização.  

Contudo, esta entrevista também pode trazer benefícios. Os possíveis benefícios resultantes 
da participação na pesquisa são: refletir sobre as repercussões da política pública do FIES tanto na 
perspectiva da IES quanto na dos estudantes beneficiários e, ainda, colaborar positivamente para o 
ciclo de políticas pública, na medida em que esta pesquisa se propõe a criar modelo que sirva de 
parâmetro para formulação de políticas públicas eticamente válidas.  

Sua participação nesta entrevista é totalmente voluntária, ou seja, não é obrigatória. Não está 
previsto nenhum tipo de pagamento pela sua participação e não terá nenhum custo com respeito aos 
procedimentos envolvidos. 



166 
 

 Caso tenha dúvidas, poderá entrar em contato com o pesquisador responsável Murilo 
Cordero Leal, pelo telefone (16) 98817-2756, pelo e-mail mucordero@yahoo.com.br. É garantido o 
livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre a pesquisa e suas 
consequências, enfim, tudo o que queira saber antes, durante e depois da sua participação. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê de 
Ética em Pesquisa da Uni-FACEF. O Comitê de Ética é a instância que tem por objetivo defender os 
interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no 
desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Dessa forma, o comitê tem o papel de avaliar 
e monitorar o andamento do projeto de modo que a pesquisa respeite os princípios éticos de proteção 
aos direitos humanos, da dignidade, da autonomia, da não maleficência, da confidencialidade e da 
privacidade. 

Contatos: (16) 3713-4688, posgraduacao@facef.br 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

Esse Termo é assinado em duas vias, sendo uma do(a) Sr.(a) e a outra para os pesquisadores.  

 

Declaração de Consentimento 

Concordo em participar do estudo intitulado: “ÉTICA E MORAL NA FORMAÇÃO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS: os desafios do FIES como política de desenvolvimento social”. 

 

 

__________________________________ 

Nome do participante ou responsável 

 

__________________________________ 

Assinatura do participante ou responsável 

 

 

 

 

Data: _____/_____/_____ 
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APÊNDICE C – APROVAÇÃO DA PESQUISA NO CONSELHO DE 

ÉTICA  
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